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Prefácio*

1.

Os ensaios — ou experimentos — aqui reunidos abordam temas muito diversos, mas todos estão
ligados à iconografia política evocada no subtítulo. Menos evidente é o instrumento analítico que os
unifica: a noção de Pathosformeln (“fórmulas de emoções”), proposta por Aby Warburg há mais de
cem anos. Discorrerei brevemente sobre o significado e a gênese do conceito, antes de passar ao uso,
um pouco diferente, que lhe dei aqui.

2.

Numa conferência realizada em Hamburgo em outubro de 1905, Warburg comparou um desenho de
Dürer representando a morte de Orfeu a uma gravura sobre o mesmo tema proveniente do círculo de
Mantegna. O desenho deriva da gravura: mas esta, por sua vez, e por intervenções que não são mais
rastreáveis, trazia no gesto de Orfeu moribundo ressonâncias de um gesto que já se encontrava nos
vasos gregos, como observou Warburg: “uma fórmula de páthos (Pathosformel) arqueologicamente
autêntica”.1 Segundo ele, não se tratava de um caso isolado: a arte do início do Renascimento
recuperara da Antiguidade os “modelos de uma gestualidade patética intensificada”, ignorados pela
visão classicista que identificava a arte antiga com a “serena grandeza”. Nessa interpretação
estilístico-iconográfica da morte de Orfeu, Warburg (como anotou em seu diário alguns meses depois)
recorria a Nietzsche para integrar Winckelmann, corrigindo-o.2 Ao lado de Nietzsche, Burckhardt: o
Renascimento (observou Fritz Saxl utilizando anotações de Warburg), sobretudo através dos
sarcófagos, recuperara os gestos do paganismo orgiástico que a Idade Média censurara de maneira
tácita.3 E foi precisamente numa frase de A cultura do Renascimento na Itália, de Burckhardt —
“onde quer que se manifestasse certo páthos, deveria ser em forma antiga” —, que Gombrich
reconheceu o germe da ideia de Pathosformeln proposta por Warburg.4 É possível, mas aquele germe
caiu num terreno que fora fecundado por outras experiências.

3.

Nos ensaios que publicou, Warburg utilizou pouco a noção de Pathosformeln. Mas voltou a ela de
maneira quase obsessiva na enorme quantidade de anotações que foi acumulando ao longo dos anos.
Inspirando-se nas pesquisas do linguista Hermann Osthoff sobre o caráter primitivo dos superlativos,
Warburg comparou as representações de determinados gestos, citáveis como fórmulas, a superlativos
verbais, ou seja, “palavras primordiais da gesticulação apaixonada” (Urworte leidenschaftlicher



Gebärdensprache).5 Entre as características dessas “palavras primordiais”, segundo Osthoff, estava a
ambivalência: um elemento que Warburg estendeu às Pathosformeln.6 Gestos de emoção extraídos da
Antiguidade foram retomados na arte do Renascimento com seu significado invertido. Um exemplo
dessa “inversão energética” (tal é a expressão usada por Warburg) é a Maria Madalena representada
como uma mênade na Crucificação de Bertoldo di Giovanni, escultor florentino discípulo de
Donatello: uma imagem que aparece duas vezes, inteira e como detalhe, no atlas Mnemosyne, em que
Warburg trabalhou no fim da vida.7

Após a morte de Warburg, Edgar Wind, que participara do grupo a seu redor, voltou à Maria
Madalena de Bertoldo di Giovanni num breve ensaio intitulado “The Maenad under the Cross” [A
mênade sob a cruz]. O ensaio iniciava com uma citação dos Discourses on Art [Discursos sobre arte]
de Joshua Reynolds. Comentando um desenho de Baccio Bandinelli de sua propriedade, Reynolds
notava que o artista se inspirara numa bacante “destinada a expressar uma espécie de entusiasmo
frenético de alegria” para representar uma Maria sob a cruz, “a fim de expressar uma angústia
frenética de dor”, e concluía: “É curioso observar, e certamente é verdade, que os extremos de paixões
opostas são expressos com pouquíssima variação pela mesma ação”. Wind notava que Warburg
reunira uma documentação “que tendia a mostrar que gestos similares podem assumir significados
opostos”, mesmo sem conhecer a passagem de Reynolds.8

Sobre este último ponto Wind estava equivocado. Warburg tinha conhecimento da passagem de
Reynolds, por uma intervenção que nos ajuda a entender melhor a gênese da noção de Pathosformeln.

4.

Cabe dizer que se trata de uma intervenção totalmente óbvia. Em 1888, aos 22 anos, enquanto
preparava um seminário para August Schmarsow, Warburg se deparou na Biblioteca Nazionale
Centrale de Florença com o famoso livro de Charles Darwin intitulado A expressão das emoções no
homem e nos animais.9 O jovem Warburg anotou em seu diário: “Finalmente um livro que me é
útil”.10 A relação dessa “utilidade” com a noção de Pathosformeln já foi comentada várias vezes, mas
em termos vagos: já se disse que “a questão de saber em que sentido se deve interpretar tal influência
continua em aberto”.11 Que seja. Mas toda interpretação deve levar em conta um dado sobre o qual os
estudiosos de Warburg estranhamente se calam: que Darwin, no capítulo dedicado à contiguidade
entre estados emocionais extremos, como os espasmos do riso e do pranto, citara numa nota a
passagem de Reynolds já mencionada (“É curioso observar, e certamente é verdade, que os extremos
de paixões opostas são expressos com pouquíssima variação pela mesma ação”), observando: “Ele
[Reynolds] dá como exemplo a alegria frenética de uma bacante e a dor de uma Maria Madalena”.12

Aquelas cinco linhas de Darwin despertaram na mente de Warburg uma reflexão que se estendeu
por quarenta anos. Sentimos a tentação de ver aí, expressa in nuce, a noção de “fórmulas de emoções”
(Pathosformeln), com suas implicações: de um lado, a relação com a Antiguidade; de outro, a
“inversão energética” que transforma o frenesi extático da bacante no frenesi de dor de Maria
Madalena. Mas trata-se de uma ilusão retrospectiva: a semente não explica a árvore. É significativo
que Warburg tenha esperado quase vinte anos antes de propor publicamente a noção de Pathosformeln.

5.



É possível que essa hesitação derivasse de uma dificuldade que Warburg jamais conseguiu
realmente resolver. Se as expressões das emoções, como sugeria Darwin desde o título de seu livro, se
explicam pela evolução, torna-se desnecessária a busca das intermediações culturais específicas. Mas
são precisamente essas intermediações, comprovadas ou presumidas, que estavam no núcleo da
conferência de Hamburgo sobre “Dürer e o antigo” (1905). Na introdução ao atlas Mnemosyne escrito
quase à beira da morte (1929), porém, Warburg falou em “engramas de uma experiência apaixonada
[que] sobrevivem como patrimônio hereditário gravado na memória”.13 No decurso de 25 anos, a
mente de Warburg oscilara entre duas direções opostas. A riqueza de sua obra, tanto a publicada como
a inédita, nasce precisamente daqui: da tensão não resolvida entre o histórico e o morfológico, que
pode ser resumida na contraposição entre o diagrama que condensa o sensacional deciframento dos
afrescos de Schifanoia e as imagens justapostas, por contiguidade e dissonância, nas tabelas de
Mnemosyne.14

6.

Essa tensão tem raízes objetivas. A transmissão das Pathosformeln depende de contingências
históricas; as reações humanas a essas fórmulas, porém, estão sujeitas a circunstâncias completamente
diferentes, em que os tempos mais ou menos curtos da história se entrelaçam com os tempos bastante
longos da evolução. As modalidades de tal entrelaçamento remetem a um campo de pesquisa ainda
largamente inexplorado.15 Gostaríamos de oferecer uma pequena contribuição com os ensaios aqui
reunidos. No primeiro deles, a análise do termo awe (em que confluem horror e veneração) e de seu
lugar central na reflexão de Hobbes pode desembocar numa pergunta mais geral: até que ponto a
ambivalência das expressões de emoções extremas, ressaltada por Darwin (e, antes dele, por
Reynolds) e depois desenvolvida por Warburg, depende do contexto histórico? Terror e veneração
estão no centro do segundo ensaio, dedicado ao Marat de David: aqui a retomada dos gestos de uma
iconografia antes pagã e depois cristã, a serviço da iconografia revolucionária, ilustra de modo
exemplar as ambiguidades da secularização. O mesmo tema também está presente, implicitamente, no
terceiro ensaio: as premissas, a um tempo distantes e próximas, do gesto de Lord Kitchener lançando
luz sobre sua portentosa eficácia. Por fim, a análise da violenta justaposição do antigo e do
contemporâneo buscada por Picasso, de espada quebrada e lâmpada, lança uma luz inesperada sobre
Guernica. Voltamos ao terror e a seus gestos: um tema que está no centro destes ensaios de
iconografia política.

7.

A noção de Pathosformeln ilumina as raízes antigas de imagens modernas e a maneira como tais
raízes foram reelaboradas. Mas o instrumento analítico que nos foi legado por Warburg pode ser
aplicado a fenômenos muito diferentes daqueles a que se destinava inicialmente. O frontispício de
Leviatã — este ilustre exemplo de iconografia política — traduz numa imagem nova as antigas
palavras de Tácito: fingunt simul creduntque [acreditam naquilo que acabaram de criar]. Neste caso,
não estamos diante de uma emoção, e sim de uma ideia, uma Logosformel cujo objeto é uma emoção:



somos dominados por mentiras cujos autores somos nós mesmos. Uma ideia de simplicidade
paradoxal e desarmante. E daqui pode se reiniciar a crítica das linguagens e das imagens da política.

 
 
 
 

* Tradução de Federico Carotti.



1. Medo, reverência, terror: Reler
Hobbes hoje*1

1.

Falarei de terror, não de terrorismo. Não creio que a palavra “terrorismo” nos ajude a compreender
os fenômenos sangrentos aos quais se refere. Como o terrorismo, também o terror é atual: mas não
falarei da atualidade. Às vezes é preciso se subtrair ao rumor, o rumor incessante das notícias que nos
chegam de toda parte. Para compreender o presente, devemos aprender a olhá-lo de esguelha. Ou
então, recorrendo a uma metáfora diferente: devemos aprender a olhar o presente à distância, como se
o víssemos através de uma luneta invertida. No final a atualidade surgirá de novo, porém num
contexto diferente, inesperado. Falarei, ainda que brevemente, do presente, e até um pouco do futuro.
Mas chegarei lá partindo de longe.

2.

Há algum tempo (digamos, desde 11 de setembro de 2001), nos comentários sobre os atentados que
ocorrem com sinistra frequência em várias partes do mundo, repete-se o nome de Hobbes, o autor do
Leviatã.2 É possível que estes nomes — Hobbes, Leviatã — evoquem lembranças de escola, sejam
elas antigas ou recentes: “a guerra de todos contra todos” (bellum omnium contra omnes); “o homem é
o lobo do homem” (homo homini lupus). Frases duras, desencantadas. Experimentemos olhar mais de
perto o filósofo que as pronunciou (embora a segunda, homo homini lupus, remonte a uma tradição
antiga).3

Thomas Hobbes nasceu na Inglaterra, em Malmesbury, em 1588. O pai, pastor de Brokenborough,
era alcoólatra; bem cedo deixou a família, desapareceu. Hobbes viveu junto a algumas famílias
nobres, primeiro como preceptor, depois como secretário. Leu muitíssimo; adquiriu um conhecimento
profundo do latim e do grego. Traduziu a história da Guerra do Peloponeso de Tucídides, impressa em
1629.

Entre as famílias nobres inglesas, era então costume que os jovens completassem sua educação
fazendo uma viagem pela Europa (mais tarde chamada Grand Tour), que previa longas temporadas na
França e na Itália. Hobbes acompanhou o filho do Lord Cavendish, seu protetor, numa dessas viagens.
Em outra ocasião, Hobbes esteve em Florença, onde encontrou Galileu. Em Paris, conheceu um grande
erudito, o frade Marin Mersenne, que centralizava uma vasta rede de ligações intelectuais. Por seu
intermédio, Hobbes entrou em contato com Descartes, a quem dirigiu uma série de objeções. Tinha
então 45 anos. Ainda não publicara nada sobre temas filosóficos, mas acumulara uma série de
reflexões organizadas de forma rigorosamente dedutiva. Alguns anos antes, encontrando-se na



residência de um nobre não identificado, Hobbes vira um livro pousado sobre uma mesa: os Elementos
de Euclides. Abriu-o ao acaso e topou com a proposição 47 do primeiro livro. “Por Deus!”, exclamou,
“isto é impossível!” Começou então a ler o livro de trás para a frente, até que tudo lhe ficou claro. Seu
amigo e biógrafo Aubrey, que conta o episódio, diz que desde aquele momento Hobbes “se apaixonou
pela geometria”.4

O primeiro texto filosófico de Hobbes se intitulava, em homenagem aos Elementos de Euclides, Os
elementos da lei. A dedicatória ao conde William de Devonshire, que se tornara o protetor de Hobbes,
traz a data de 8 de maio de 1640. Era o início daquela que seria chamada “the Great Rebellion”, a
grande rebelião — a Revolução Inglesa. O confronto entre o rei, Carlos I Stuart, e o Parlamento
assumia tons cada vez mais ásperos. No decorrer de poucos anos, chegou-se à guerra civil. Em 1649 o
rei foi julgado pelo Parlamento e decapitado: um evento perturbador, que teve profunda repercussão
em toda a Europa.

Mas Hobbes não esperou que a situação política se agravasse. Em novembro de 1640, trocou a
Inglaterra por Paris: “o primeiro daqueles que fugiram”, como escreveu retrospectivamente. O que o
impelira ao caminho do exílio havia sido o medo de incorrer em represálias por ter exaltado a
autoridade monárquica em Os elementos da lei, livro que circulou primeiro sob forma manuscrita e
depois em edições mutiladas e ordinárias, publicadas sem o conhecimento do autor.

Por boa parte de sua longa vida, Hobbes reescreveu aquele livro em formas diversas e em línguas
diferentes (em latim e em inglês), ampliando, corrigindo, modificando. Algumas noções, apresentadas
num primeiro momento de maneira embrionária, se desenvolveram, enriquecendo-se paulatinamente
com novos significados. Um destes — fundamental — é o medo.

3.

“O medo e eu somos gêmeos”, escreveu Hobbes numa autobiografia latina em versos, composta na
extrema velhice.5 Hobbes nascera justamente quando a frota espanhola — a Invencível Armada —
ameaçava desembarcar na costa inglesa. Provavelmente, a alusão ao medo se referia a uma debilidade
pessoal. Mas Hobbes era ao mesmo tempo um pensador audaz até a insolência, inclinado à provocação
e à disputa. Com aquela alusão, ele reivindicava com orgulho a decisão de pôr o medo no centro da
própria filosofia política.

Em Os elementos da lei encontramos uma descrição sintética do estado de natureza, ligada a uma
argumentação que Hobbes nunca mais abandonaria. Em tal estado, os homens são substancialmente
iguais e têm os mesmos direitos (entre os quais o de ofender e de se defender): por isso vivem numa
condição de guerra perene, de “desconfiança geral”, de “medo recíproco” (mutual fear).6 Eles saem
dessa situação intolerável renunciando a uma parte dos próprios direitos: um pacto que transforma
uma multidão amorfa num corpo político. Nasce assim o Estado, aquele que Hobbes chamará Leviatã:
um nome que no Livro de Jó designa uma baleia, um gigantesco animal marinho que ninguém
consegue fisgar com um anzol. No frontispício do Leviatã (fig. 1), Hobbes cita, na tradução latina de
são Jerônimo, um versículo extraído do capítulo 41 do Livro de Jó: “Non est super terram potestas
quae comparetur ei”, não existe poder sobre a terra comparável a ele.7

Voltarei a falar adiante sobre o significado do frontispício (certamente inspirado por Hobbes). Por



enquanto, basta notar que para Hobbes o Estado surge de um pacto nascido do medo. Na Europa
assolada pelas guerras de religião, na Inglaterra dilacerada pelos conflitos entre rei e Parlamento, a
paz se mostrava a Hobbes como o bem supremo, merecedor de qualquer sacrifício: uma ideia que o
acompanharia até a morte. Mas um pacto estipulado numa circunstância de constrição, como a que
caracterizava o estado de natureza, pode ser considerado válido?



1. Frontispício da primeira edição impressa do Leviatã (1651).



Essa pergunta, feita por Hobbes em Os elementos da lei, ecoava uma outra, formulada
repetidamente naquele período de teólogos, tanto protestantes quanto católicos: se era lícito jurar em
falso para se subtrair à perseguição religiosa.8 A resposta de Hobbes é clara: um pacto é válido mesmo
que seja estipulado numa situação de medo. Retrospectivamente, tem-se a impressão de que ele não
podia pensar de outro modo. Em sua argumentação, o medo tinha uma função insubstituível e
escandalosa.

O tempo atenuou aquele escândalo. Mas, aos leitores contemporâneos de Hobbes, a descrição de um
estado de natureza dominado pelo terror recíproco parecia inaceitável, sobretudo porque ele se
abstinha de fazer qualquer referência à Bíblia e ao pecado original. A esse silêncio se adicionava uma
polêmica de tipo completamente diferente, lida nas entrelinhas do prefácio que Hobbes acrescentou à
segunda edição latina do De cive, publicada em Amsterdã em 1647. (A primeira edição, traduzida por
Samuel Sorbière, aparecera em Paris em 1642, sem nome do autor.) Naquele prefácio, Hobbes
descreveu seu “método”. Para compreender a gênese e a forma da cidade e a origem da justiça,
devemos identificar as partes que as compõem. De igual modo, para entender como funciona um
relógio, devemos desmontá-lo: só assim conseguiremos descobrir quais as funções das várias
engrenagens.9

O público culto a quem era destinada a edição latina do De cive deve ter decifrado imediatamente o
alvo polêmico de Hobbes: a Política de Aristóteles. Este último explicara que seu “método” consistia
na identificação dos elementos que compõem a polis — a cidade, ou seja, a comunidade política. O
ponto de partida era semelhante, mas logo depois os caminhos divergiam. Para Aristóteles, o homem é
um animal político (zoon politikon): por conseguinte, a polis existe por natureza, é um fenômeno
natural. Para Hobbes, ao contrário, o estado de natureza não é caracterizado pela sociabilidade, mas
por seu contrário: a guerra de todos contra todos. A agressão, real ou possível, gera de início o medo, e
em seguida o impulso para sair do medo mediante um pacto baseado na renúncia de cada indivíduo
aos próprios direitos naturais. A cidade (civitas, ou seja, a comunidade política) que resulta desse
pacto é um fenômeno artificial: uma conclusão de certo modo antecipada pela comparação com o
relógio introduzida por Hobbes.

4.

Para compreender a importância da argumentação de Hobbes, devemos entender como e através de
quais caminhos ele a formulou. Uma indicação indireta parece vir do próprio Hobbes. Ele contrapôs
várias vezes a fecundidade das ciências da natureza à inconclusão da filosofia moral, e declarou ter se
inspirado, como filósofo moral, no modelo de Euclides. Mas, como foi notado, é difícil acreditar que a
mente de Hobbes tivesse despertado apenas aos quarenta anos, depois da leitura de Euclides.10 Nos
anos precedentes, ele trabalhara na tradução de uma obra que oferece múltiplos pontos de partida para
suas reflexões: a história da Guerra do Peloponeso de Tucídides.11 Entre os trechos que chamaram a
atenção dos estudiosos de Hobbes está a famosa página do capítulo 53 do segundo livro, em que
Tucídides descreve as repercussões da peste que assolou Atenas em 429 a.C.12 Mas, sobre o modo
como Hobbes leu — e traduziu — essa página, ainda existe algo a dizer.

Antes de tudo, ouçamos Tucídides:



Também por outros aspectos a peste marcou para a cidade o início da propagação da ausência de leis. O que antes se fazia, mas
só às escondidas, pelo próprio prazer, agora era ousado mais livremente: assistia-se a mudanças súbitas, havia ricos que morriam
de repente, e gente que antes não tinha nada de uma hora para outra se via em posse das riquezas pertencidas àqueles; por isso as
pessoas se acreditavam no direito de se abandonar a rápidos prazeres, voltados para a satisfação dos sentidos, considerando um
bem efêmero tanto o próprio corpo quanto o próprio dinheiro. Ninguém se dispunha mais a perseverar naquilo que julgara ser o
bem, porque — pensava — não havia como saber se não morreria antes de alcançá-lo; em contraposição, o prazer imediato e o
ganho que pudesse proporcioná-lo, fosse qual fosse sua proveniência, eis o que se tornou belo e útil. O medo dos deuses ou as
leis humanas já não representavam um freio, de um lado porque aos olhos deles o respeito aos deuses ou a irreverência eram
agora a mesma coisa, uma vez que viam todos morrerem do mesmo modo; de outro lado porque, tendo cometido faltas, ninguém
esperava se manter vivo até o julgamento e a prestação de contas. A pena suspensa sobre suas cabeças era muito mais séria, e por
ela a condenação já fora pronunciada: por conseguinte, antes que esta se abatesse sobre eles, era natural gozar um pouco a vida.13

5.

A densa análise de Tucídides se abre com a palavra anomia, que designa a ausência de lei, ou
melhor, a dissolução de toda lei diante do desencadeamento da peste.14 Criara-se (diríamos hoje) um
vazio de poder, preenchido pela satisfação dos instintos elementares. Mas, como se terá notado, o
termo anomia — destinado a uma longa fortuna, até chegar a Durkheim e à sociologia contemporânea
— não se refere apenas às leis humanas. Diante da morte iminente, diz Tucídides, até o medo dos
deuses perdera toda a eficácia.

A dissolução do corpo político narrada por Tucídides lembra de maneira irresistível o estado de
natureza descrito por Hobbes. Trata-se de uma relação especular: na Atenas devastada pela peste, a lei
não existe mais; no estado de natureza, a lei não existe ainda. Parece verossímil supor que a situação
extrema descrita por Tucídides tenha sugerido a Hobbes um experimento mental — a descrição do
estado de natureza — centrado numa situação igualmente extrema.

Mas Hobbes, o tradutor — em latim, interpres —, impôs aos leitores a própria interpretação.
Tucídides, como vimos, escrevera: “O medo dos deuses ou as leis humanas já não representavam um
freio”. A tradução que acabo de citar reproduz de perto o texto grego. A tradução de Hobbes, contudo,
se desvia dele num ponto, numa palavra: “Neither the fear of the gods, nor laws of men awed any
man”, ou seja: nem o temor dos deuses nem as leis dos homens incutiam sujeição. Hobbes traduziu o
verbo grego apeirgein, “manter sob controle”, por um verbo inglês — to awe — mais ou menos
correspondente ao italiano “incutere soggezione” (mas se trata, digo logo, de uma tradução
provisória). Nessa divergência da tradução inglesa em relação ao texto grego de Tucídides proponho
reconhecer o primeiro e fulminante aparecimento de uma ideia que está no centro da filosofia moral
elaborada por Hobbes no decorrer das décadas seguintes.

6.

Para compreender o sentido da inserção do verbo to awe, incutir sujeição, na tradução de Tucídides,
partirei de um livro editado em Londres em 1613 e mais tarde republicado várias vezes com
ampliações: Purchas His Pilgrimage or Relations of the World and the Religions Observed in All Ages
and Places Discovered, from the Creation to the Present  [A peregrinação de Purchas, ou relatos sobre
o mundo e sobre as religiões testemunhados em todos os tempos e em toda terra descoberta, desde a



criação até hoje]. Nesse volumoso in-fólio, o pastor anglicano Samuel Purchas descrevia sob forma de
viagem ou peregrinação metafórica os usos, os costumes e sobretudo as religiões das populações do
mundo inteiro, servindo-se de grande quantidade de narrativas de viajantes.

Purchas e Hobbes se conheciam. Seus nomes estão registrados nas atas das reuniões do corpo
diretivo da Virginia Company: uma companhia comercial (da qual Lord Cavendish, o protetor de
Hobbes, era um dos principais acionistas) ligada à exploração da região do Novo Mundo que fora
denominada Virginia em homenagem a Elisabeth, a “rainha virgem”. Supôs-se que as poucas menções
aos indígenas da América na obra de Hobbes derivam do livro de Purchas.15 Pode-se acrescentar que
Purchas, num capítulo dedicado às expectativas messiânicas dos judeus contemporâneos, falou
longamente dos dois gigantescos animais evocados no Livro de Jó, Leviatã e Behemoth.16 Hobbes
com certeza escolheu esses nomes como títulos das próprias obras se remetendo diretamente à Bíblia,
da qual era leitor assíduo e profundo; mas, na peregrinação de Purchas através das religiões do mundo,
pode haver encontrado mais alguma coisa interessante.

Purchas pensava que a expansão colonial britânica preparava a unificação religiosa do gênero
humano e o iminente fim do mundo. Aos seus olhos, a unificação religiosa era possível porque “a
religião é [uma coisa] natural, [uma coisa que está] escrita no coração de todos os homens”.17 Ele
repelia energicamente as argumentações “sussurradas, mais que pronunciadas em voz alta”, por certos
homens irreligiosos; ou seja, que “a religião não é senão um costume inveterado, uma política mais
sagaz destinada a manter os homens em sujeição (a continued custome, or a wiser Policie, to hold men
in awe)”.18

Será que, ao traduzir Tucídides, Hobbes se lembrou dessa frase, transformando o substantivo awe
num verbo, awed? É possível, mas nem um pouco certo: afinal, não se tratava de uma ideia incomum,
como dá a entender a reação polêmica de Purchas. A continuação de seu trecho permite identificar os
inominados personagens que reduziam a religião a um “costume inveterado (but a continued
custome)”. Com toda a probabilidade, Purchas pensava em Montaigne, cujos ensaios haviam sido
recentemente traduzidos para o inglês por John Florio: o autor do primeiro dicionário italiano-inglês,
que deixara a Itália junto com o pai para fugir do jugo do catolicismo.19 Montaigne, num famoso
ensaio intitulado “Sobre o costume e sobre a impossibilidade de mudar facilmente uma lei recebida”
(“De la coustume et de ne changer aisément une loy receüe”), sustentara que qualquer opinião, mesmo
a mais extravagante, pode se apoiar em algum costume. E, entre parênteses, acrescentara: “(deixo de
lado a grosseira impostura das religiões [je laisse à part la grossière imposture des religions ])”.20

Com essas palavras falsamente desenvoltas, Montaigne aludia ao tratado De tribus impostoribus: uma
obra ainda não escrita, da qual circulava desde a Idade Média somente o título escandaloso, que
identificava como impostores Moisés, Jesus e Maomé, os fundadores das três grandes religiões
monoteístas mediterrâneas. Essa tradição, evocada por Montaigne e pontualmente repelida por
Purchas, via na religião um mero instrumento político, apropriado para controlar os impulsos dos
ignorantes.

7.

Ecos dessas e de outras leituras confluíram nos capítulos XI e XII do Leviatã, intitulados “Sobre a



diversidade dos costumes” e “Sobre a religião” (“Of the Difference of Manners”, “Of Religion”).21

Hobbes remeteu a origem da religião ao medo nascido da ignorância das causas naturais, substituídas
por potências invisíveis. Esse era um tema central da filosofia de Epicuro, retomado por Lucrécio em
seu grande poema sobre a natureza das coisas. Uma célebre máxima de origem epicurista afirmava
que Primus in orbe deos fecit timor, ou seja: o que criou os deuses foi, antes de tudo, o medo.22

Hobbes citou essa máxima definindo-a como “verdadeiríssima”: mas logo esclareceu que ela só valia
para a religião pagã. “O reconhecimento de que existe um só Deus, eterno, infinito e onipotente”,
prosseguiu, deriva verossimilmente da curiosidade de conhecer as causas, mais que do “temor do
futuro”.23 Uma declaração prudente e mentirosa. Poucos parágrafos antes, Hobbes dissera exatamente
o contrário: isto é, que o desejo de conhecer as causas gera “ansiedade (anxiety)” e “medo perene
(perpetuall feare)”. O subtítulo à margem explicava: “A causa natural da religião é a ansiedade pelo
futuro”.24

Atacar a religião destruindo-lhe as raízes, ou seja, os falsos medos gerados pela ignorância: tal
projeto inspirara a Lucrécio versos estupendos, que se entreveem na contraluz por trás das páginas de
Hobbes. Mas há uma diferença importante. Hobbes não quer destruir o medo, antes faz dele a própria
base da origem do Estado.25 Ele parte da crítica epicurista da religião, mas depois parece se afastar
dela. Contudo, essa divergência, sublinhada por muitos estudiosos, esconde uma atitude mais
complexa. Ajuda--nos a compreendê-la um trecho em que Hobbes, como fazia com frequência,
reelaborou vigorosamente materiais de procedências diferentes, condensando-os numa forma nova.

Hobbes diz que a ignorância das causas naturais e o medo (feare) que daí resulta induzem os
homens a “supor e a fingir de si para si diversas espécies de poderes invisíveis, a encarar com sujeição
as próprias imaginações, a invocá-las quando se encontram em dificuldade, e a agradecer-lhes quando
os eventos tiveram um resultado favorável”.26 Mais uma vez, Hobbes associa a sujeição, awe, à
religião, mas num contexto que enfatiza como os homens são induzidos a “encarar com sujeição as
próprias imaginações (and to stand in awe of their own imaginations)”. Julgo que, ao descrever essa
atitude aparentemente paradoxal, Hobbes tenha se lembrado de uma extraordinária frase de Tácito:
“fingebant simul credebantque” (Ann. V, 10), “imaginavam e ao mesmo tempo acreditavam nas
próprias imaginações”. É uma frase que aparece por três vezes, com mínimas variações, na obra de
Tácito, para descrever eventos circunscritos, como a circulação de notícias falsas.27 Hobbes serviu-se
da formulação de Tácito (que fora citada, de maneira distorcida, por Bacon, de quem ele havia sido
secretário) para descrever um fenômeno bastante generalizado: a origem da religião. Hobbes usa o
verbo feign, que eu traduzi por “fingir”, para manter a associação com o substantivo fiction (obra de
imaginação, romance), e com o adjetivo fictive (fictício, fingido). Feign remete ao verbo usado por
Tácito: fingebant.28

8.

Hobbes não se propunha a destruir a religião vista como imaginação; queria compreender, através
da formulação paradoxal de Tácito, como a religião, fruto do medo e da imaginação humana, pode
funcionar. Para Hobbes, as consequências desse raciocínio são decisivas.29 O modelo delineado para
explicar a origem da religião reaparece na página central do Leviatã, aquela que descreve a origem do



Estado.
O acordo entre os animais, explica Hobbes, é natural; o acordo entre os homens, ao contrário, é um

pacto artificial: “Por isso, para conseguir que o pacto seja duradouro, é necessário um poder comum, a
fim de mantê-los [os homens] num estado de sujeição (too keep them in awe) e de dirigir suas ações
para o bem comum”.30

Na descrição do estado de natureza, Hobbes usara a mesma expressão:

Donde fica claro como, durante o tempo em que os homens são desprovidos de um poder comum que os mantenha todos num
estado de sujeição (to keep them all in awe), eles se encontram naquela condição que é chamada guerra, e tal guerra é de cada um
contra o outro.31

Portanto, seja no caso da origem da religião, seja no da origem do Estado, encontramos no início o
medo (feare) e, no fim, como resultado, a sujeição ou reverência (awe). No meio, a ficção, que se
impõe àqueles que a criaram como uma realidade: “Esta é a fundação daquele grande Leviatã, ou
melhor, para falar com mais reverência, daquele Deus mortal a quem, abaixo do Deus imortal, somos
devedores de nossa paz e defesa”.32

O Leviatã, criação artificial, se ergue diante daqueles que com seu pacto o criaram — aqueles dos
quais é feito — como um objeto que incute sujeição.

Na figura desenhada a lápis, provavelmente por Abraham Bosse, no frontispício do exemplar em
pergaminho dedicado a Carlos II, a miríade de homens dos quais é feito o corpo do Leviatã encara o
leitor, neste caso o rei.33 Na versão final da primeira edição impressa há uma mudança, sugerida de
forma verossímil por Hobbes, que traduzia numa imagem poderosamente sugestiva as palavras de
Tácito: fingunt simul creduntque.34 A miríade de homens observa no alto, com sujeição e reverência, o
“homem artificial” que existe graças a eles: o Leviatã que, através do pacto que os liga, eles mesmos
construíram.35



2. Imagem desenhada a lápis no frontispício do exemplar do Leviatã dedicado a Carlos II.



9.

Portanto, Hobbes apresenta a origem da religião e a do Estado de maneira paralela. Mas, no Estado
por ele delineado, a religião — ou melhor, a Igreja — não tem nenhuma autonomia. O frontispício do
Leviatã representa o “deus mortal”, o Estado, com a espada numa das mãos e o báculo na outra. Para
Hobbes, o poder do Estado não se apoia somente na força, mas na sujeição, awe: a palavra que vimos
aparecer em posição estratégica nos trechos do Leviatã dedicados à origem da religião e do Estado.

Hobbes usara a mesma palavra, como verbo (awed), em sua tradução da página de Tucídides sobre
os efeitos da peste. “O medo dos deuses e as leis humanas já não representavam um freio”, escrevera
Tucídides. Como se recordará, Hobbes traduzira: “já não incutiam sujeição”. A explicação desse
desvio em relação ao texto grego deve ser buscada nas palavras imediatamente precedentes. Tucídides
falara de “medo dos deuses” (theon de phobos). Quando traduziu a expressão por “fear of the gods”,
Hobbes decerto deve ter recordado que a palavra fear reaparece continuamente, como substantivo e
como verbo, na tradução inglesa da Bíblia dita de James I, associada a Deus e ao “temor a Deus”. Mas
o temor a Deus não é idêntico ao medo. A expressão timor Dei, usada na tradução latina de são
Jerônimo — que por sua vez reproduzia a tradução grega, dita dos Septuaginta, da Bíblia hebraica —,
não transmite a ambivalência envolvida, na Bíblia hebraica, pela palavra correspondente: yir’ah.
Como fiquei sabendo pelos informantes que vieram socorrer minha ignorância do hebraico, yir’ah
expressa ao mesmo tempo medo e sujeição.36 Era totalmente inadequada a palavra timor, escolhida
por são Jerônimo em sua tradução latina da Bíblia; inadequada e perigosa, uma vez que timor evocava
a máxima epicurista já lembrada (primus in orbe deos fecit timor), na qual a origem da religião era
remetida ao medo. Mais próxima da ambivalência de yir’ah era sem dúvida a palavra awe, que em
alguns trechos da Bíblia inglesa de James I designa a atitude do homem perante Deus (Salmos 4,4;
33,8; 119,161; Provérbios10). Os adjetivos ligados ao substantivo awe demonstram isso: awesome,
que incute reverência, e awful, terrível.Talvez Hobbes tenha sentido a necessidade de inserir, em sua
tradução do trecho de Tucídides, depois da palavra fear, a palavra awed, a fim de comunicar a
contraditória complexidade das atitudes suscitadas pela religião.37 Talvez as reflexões de Hobbes
sobre o medo (fear) tenham começado aqui.

Mas como poderíamos traduzir yir’ah? A antiga palavra terribilità — aquela que Vasari
relacionava a Michelangelo — nos oferece o caminho. Poderíamos usar, em vez de sujeição, a palavra
“reverência”, que deriva do latim vereor, temer.38 Mas talvez a verdadeira tradução de awe seja
terror. É o que Hobbes nos sugere indiretamente:

[…] Através dessa autoridade da qual foi investido por todo indivíduo no Estado, ele [o Leviatã] pode usar tão amplamente o
poder e a força que lhe foram conferidos a ponto de conseguir dobrar com o terror a vontade de todos e de dirigir a vontade de
cada um para a manutenção da paz interna e para a ajuda recíproca contra os inimigos externos.39

Todos os intérpretes explicam que Hobbes inaugura a filosofia política moderna propondo pela
primeira vez uma interpretação secularizada para a origem do Estado. A leitura que sugeri aqui é
diferente. Para Hobbes, o poder político pressupõe a força, mas a força, por si só, não basta. O Estado,
o “deus mortal” gerado pelo medo, incute terror: um sentimento no qual se misturam de maneira
inextricável medo e sujeição.40 Para se apresentar como autoridade legítima, o Estado precisa dos



instrumentos (das armas) da religião. Por isso a reflexão moderna sobre o Estado gira em torno da
teologia política: uma tradição inaugurada por Hobbes.

Tal conclusão nos faz encarar com olhar diferente o fenômeno, bem distante de seu desenlace, que
chamamos secularização. As palavras de Alberico Gentili citadas por Carl Schmitt — Silete theologi
in munere alieno! — podem ser remetidas (aqui desenvolvo uma observação feita por Sigrid Weigel)
tanto à teologia política quanto à secularização. A secularização não se contrapõe à religião: invade-
lhe o campo.41 As reações à secularização que se manifestam sob nossos olhos se explicam (eu disse
explicam, não justificam) à luz dessa usurpação.

10.

Comecei meu discurso avisando que me afastaria do presente, mas que acabaria voltando a ele.
Faço-o agora. Alguns devem estar lembrados do bombardeio a Bagdá em março de 2003. O nome em
código da operação era Shock and Awe, traduzida em alguns jornais italianos como “colpire e
terrorizzare”, golpear e aterrorizar. Em seu artigo publicado em Il Manifesto em 24 de março de 2003,
Clara Gallini, fortalecida por sua competência de estudiosa de história das religiões, observou que
aquela tradução “não restituía plenamente a sinistra complexidade da locução original”: esta devia ser
remetida não a um terror em sentido psicológico, mas a um “terror sagrado”.42 O mesmo artigo
recordava uma passagem da Bíblia — Êxodo 23,27 — comentada no famoso livro de Rudolf Otto
intitulado O sagrado. “Enviarei diante de ti o meu terror”, diz o Senhor, “confundindo todo povo
aonde entrares.”43 Neste caso, pelo que me foi dito, a palavra hebraica (emati) expressa um terror
desprovido de ambivalência. Rudolf Otto recordava Behemoth e Leviatã, os monstruosos animais
descritos no Livro de Jó, como exemplos da terrível ambivalência do sagrado. Mas nem Rudolf Otto
nem Clara Gallini se lembraram de Hobbes.44

Em contrapartida, a alusão a Hobbes no termo Shock and Awe havia sido imediatamente
identificada num ensaio de Horst Bredekamp, autor de um importante livro dedicado ao frontispício
do Leviatã e às suas implicações. Bredekamp partia de Hobbes para chegar ao presente, à influência
exercida pelas ideias de Leo Strauss sobre os neoconservadores americanos.45 De maneira menos
aprofundada, Richard Drayton se moveu em direção semelhante num artigo publicado no Guardian
em 29 de dezembro de 2005, dedicado aos neoconservadores americanos e aos desastrosos resultados
da política externa deles.46 Drayton observou que Paul Wolfowitz, Richard Perle e seus amigos,
inspirando-se no ensinamento de Leo Strauss, haviam se proposto a adaptar Hobbes ao século XXI,
difundindo terror tecnológico para criar submissão. Mas tanto Shock and Awe quanto Hobbes,
comentou Drayton, acabaram por se voltar contra quem os evocara.

A partida, contudo, não está encerrada em absoluto. Harlan Ullman, o analista militar americano
que em 1995 havia lançado a palavra de ordem Shock and Awe, citara a bomba atômica lançada sobre
Hiroshima como modelo dessa estratégia. Depois do Onze de Setembro, Ullman voltou à carga (é o
caso de dizê-lo). A conclusão da guerra contra o terrorismo global, explicou, está ao alcance das mãos.
“Combinando conhecimentos quase perfeitos, rapidez, execução brilhante e controle do ambiente”,
escreveu Ullman, “podemos infligir ao inimigo uma derrota rápida e decisiva com o menor número
possível de perdas.”47 Naturalmente, Ullman pensa só nas perdas americanas: as do inimigo (civis



incluídos) devem, ao contrário, ser maximizadas. Mas as sangrentas notícias que chegam do Iraque
desmentem quase diariamente a arrogância militar-tecnológica de personagens como Ullman.

11.

Vivemos num mundo em que os Estados ameaçam com o terror, exercitam-no e às vezes o sofrem.
É o mundo de quem procura se apoderar das armas, veneráveis e potentes, da religião, e de quem
empunha a religião como uma arma. Um mundo no qual gigantescos Leviatãs se debatem
convulsamente ou ficam de tocaia, esperando. Um mundo semelhante àquele pensado e investigado
por Hobbes.

Mas alguém poderia sustentar que Hobbes nos ajuda a imaginar não só o presente, como também o
futuro: um futuro remoto, não inevitável, e contudo talvez não impossível.48 Suponhamos que a
degradação do ambiente aumente até alcançar níveis hoje impensáveis. A poluição do ar, da água e da
terra acabaria por ameaçar a sobrevivência de muitas espécies animais, inclusive aquela denominada
Homo sapiens sapiens. A essa altura, um controle global, minucioso, sobre o mundo e seus habitantes
se tornaria inevitável. A sobrevivência do gênero humano imporia um pacto semelhante àquele
postulado por Hobbes: os indivíduos renunciariam às próprias liberdades em favor de um super Estado
opressor, de um Leviatã infinitamente mais potente que os passados. O grilhão social estreitaria os
mortais num nó férreo, já não contra a “ímpia natureza”, como escrevia Leopardi em La Ginestra [A
giesta], mas em socorro a uma natureza frágil, deteriorada, precária.49

Um futuro hipotético, que esperamos não se verifique jamais.
 
 
 
 

* Tradução de Joana Angélica d’Avila Melo.



2. David, Marat: Arte, política, religião*1

1.

Antes de mais nada, uma justificativa; ou melhor, duas. Falarei de um quadro muito famoso (fig. 3:
David, Marat), mesmo não sendo historiador da arte. Mas espero poder mostrar que ainda há algo a
dizer sobre Marat em seu último suspiro (tal é o título que David utiliza numa carta).2

Durante minha exposição, lembrarei fatos conhecidos por todos nós e também resultados de
pesquisas conhecidas por todos os estudiosos de David. Dirijo-me a estes últimos, mas não só a eles.
O entrelaçamento de arte, política e religião que está por trás de Marat em seu último suspiro lança
luz, como tentarei explicar na conclusão, sobre questões hoje inescapáveis.

Começo por um detalhe: a data do quadro (fig. 4: David, Marat, detalhe). As palavras “l’an deux”
foram escritas em maiúsculas sobre a caixa de madeira na parte inferior direita do quadro, sob a
dedicatória e a assinatura “à Marat, / David”. O calendário revolucionário, cujo início simbólico
coincidia com o primeiro dia da era republicana, 22 de setembro de 1792, entrara oficialmente em
vigor, substituindo o calendário cristão, em 6 de outubro de 1793, dez dias antes da exposição ao
público do Marat de David na Cour Carréedo Louvre.3 As palavras “l’an deux”, que hoje nos parecem
um elemento essencial do quadro, foram provavelmente acrescentadas no último instante. A data
segundo o calendário tradicional — 1793 — ainda é visível, embora parcialmente encoberta pela cor;
depois de rever o quadro algum tempo atrás, creio que a hipótese de que essa data tenha reaparecido
após uma restauração deve ser excluída.



3. Jacques-Louis David, Marat em seu último suspiro, 1793.



4. Jacques-Louis David, Marat em seu último suspiro, 1793 (detalhe).

 
 
O significado do novo calendário, do qual haviam desaparecido todos os elementos cristãos, era e

continua a ser bastante claro: com ele, a República nascida da Revolução anunciava o princípio de
uma nova era. Hoje é inevitável perguntarmos até que ponto nossa maneira de entender essa ruptura
radical com o passado (e também, indiretamente, nossa maneira de entender o quadro de David) foi
alterada pelos acontecimentos do final do século passado. Tem-se afirmado constantemente — com
satisfação ou pesar — que o ciclo histórico iniciado em Paris em 1789 terminou exatos duzentos anos
depois, em 1989. Segundo essa interpretação, a queda dos regimes comunistas no Leste Europeu teria
assinalado o fim da Era das Revoluções, entendidas como projeto radical e global. Mas os ponteiros
do relógio da história (para recorrer a essa imagem batida) não podem voltar atrás. O calendário
descristianizado durou poucos anos, porém as repercussões de longo prazo da Revolução ainda se
fazem muito visíveis. Como todos sabem, a irrupção de grupos sociais desfavorecidos na cena política
e a abolição dos privilégios de berço mudaram irreversivelmente a história da França, da Europa, do
mundo. Continuidade e descontinuidade, proximidade e distância se entrelaçam, como veremos
também no quadro de David.

2.

Entre 1792 e 1793 houve uma repentina aceleração no processo que se iniciara em 1789. Aos
massacres de setembro seguiu--se o processo contra o soberano, com sua condenação à morte. A
Convenção aprovou a sentença com a maioria de um voto. Dentre os deputados estava David. No
momento da votação, ele se aproximou da tribuna e pronunciou duas palavras: “La mort”. David
também esteve entre os que se pronunciaram contra a suspensão da sentença (dessa vez, a maioria foi
mais expressiva). Em 21 de janeiro de 1793, o ex-rei foi conduzido à guilhotina.



Em 20 de janeiro, ou seja, no dia anterior à execução, Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, um
aristocrata que se alinhara com a Revolução, foi procurado por um homem que lhe perguntou se votara
a favor da morte do rei. Le Pelletier respondeu afirmativamente e começou a explicar a razão; foi
apunhalado até a morte. David concordou em retratar Le Pelletier de Saint-Fargeau, primeiro mártir
da República. O quadro, como explicarei mais adiante, não existe mais. Graças a algumas cópias a
grafite e ao fragmento de uma gravura de Tardieu baseada no quadro de David, podemos ter uma ideia
da obra perdida: uma imagem heroica, austera, inspirada num modelo antigo (fig. 5: Tardieu, gravura
baseada em David, Le Pelletier de Saint-Fargeau).

 
 

5. Pierre-Alexandre Tardieu, Le Pelletier de Saint-Fargeau, s.d.

 
 
Era exatamente isso que a Convenção e o público em geral esperavam de David. Os

revolucionários, embriagados por Plutarco e Rousseau, viam a Antiguidade, Roma e Atenas, como
modelos de civismo e de virtudes heroicas. Em O juramento dos Horácios, pintado cinco anos antes da
Tomada da Bastilha (1784) (fig. 6), David antecipara o éthos republicano; poucos anos mais tarde,
contribuiu muito para lhe dar forma. Depois de eclodir a Revolução, David se encontrou no centro do
panorama artístico e político. Seu prestígio e influência eram enormes. Tornou-se secretário e depois
presidente da Convenção. Durante o Terror, ocupou-se diretamente das atividades do tribunal
revolucionário. Mas o engajamento político não diminuiu suas múltiplas atividades artísticas. David
passou a ser uma espécie de cenógrafo político: preparou minuciosamente festas políticas e funerais;
desenhou selos, moedas e caricaturas políticas; criou roupas adequadas à nova sociedade nascida da
Revolução (fig. 7) e retratos de mártires republicanos como Le Pelletier e Marat.4

 
 



6. Jacques-Louis David, O juramento dos Horácios, 1784.

 
 
Tudo isso faz parte da imagem tradicional e até mesmo, digamos, estereotipada de David. Porém, a

um exame mais minucioso, ela se mostra mais complexa.



7. Jacques-Louis David, Projeto de vestimenta dos legisladores, s.d.
3.

O assassinato de Marat, o Ami du Peuple, despertou uma profunda comoção.5 No dia seguinte, 14 de
julho de 1793, o deputado Guirault tomou a palavra diante da Convenção: “David, où est-tu, David,
prends ton pinceau, il te reste encore un portrait à faire ”; “Me voici, s’écria David, je ne l’oublierai
pas” [“David, onde estás, David, pega teu pincel, ainda tens um retrato a fazer”; “Estou aqui,
exclamou David, não o esquecerei”].6 Sua ligação com Marat era política e pessoal. Em abril de 1793,
quando Marat foi acusado pela Convenção, David o defendeu com uma coragem que beirava a
temeridade.7

Em 16 de outubro, o Marat estava pronto. Haviam se passado três meses. David, que cuidara da
organização dos funerais de Marat, encarregou-se também da exposição ao público, na Cour Carrée do
Louvre, dos dois quadros comemorando Le Pelletier e Marat. Mais tarde, as telas foram transferidas
para as Tulherias, sede da Convenção, onde permaneceram lado a lado na parede por quinze meses.
Em 1795, durante o Diretório, David conseguiu recuperar a posse de ambas. Costuma-se supor que
David quis proteger os dois quadros de uma possível destruição, ou que pretendia ocultar os traços
mais gritantes de seu passado político: são duas hipóteses que não se excluem mutuamente.8 Por
décadas Le Pelletier e Marat ficaram inacessíveis ao público. Em 3 de abril de 1820, Gros escreveu a
David, refugiado em Bruxelas, informando-o de que os dois quadros, junto com duas cópias de Marat,
estavam em lugar seguro, cobertos por um invólucro: “la discrétion preside à tout cela”.9



4.

O espaço do museu é por definição abstrato, muito diferente do local a que se destinavam os
quadros ou estátuas. No caso de Marat em seu último suspiro, hoje exposto no Museu de Belas-Artes
de Bruxelas, a eliminação de seu contexto original começa pelo desaparecimento do quadro que o
acompanhava. A filha de Le Pelletier, Suzanne, depois de suprimir os detalhes mais embaraçosos do
retrato, que adquirira em 1826, teria acabado por destruí-lo.10

É evidente, pelo que dissemos até agora, que Marat e Le Pelletier foram concebidos (e entendidos)
como quadros intimamente ligados entre si. Segundo uma testemunha ocular, ambos tinham as
mesmas dimensões.11 A semelhança entre os dois quadros, o existente e o perdido, é clara. Mas uma
análise mais cuidadosa mostra algumas divergências:

a. Enquanto Le Pelletier aparece morto, Marat é representado “em seu último suspiro”: a mão ainda
segura a pena e em seu rosto paira um vago sorriso.
b. Um desenho de um aluno de David, baseado na pintura perdida, mostra (fig. 8) que no corpo
inclinado de Le Pelletier pendia uma espada atravessando uma folha de papel, na qual se liam as
palavras: “Je vote la mort du tyran” [voto pela morte do tirano].12 Como o próprio David explicara na
Convenção, a espada remetia a um episódio narrado por Cícero (Tusc. 5.61-62). Dionísio, tirano de
Siracusa, obrigou Dâmocles (que falara dele em tom invejoso) a ocupar seu assento num lauto
banquete sob uma espada que lhe pendia acima da cabeça, suspensa por um fio. O significado do
quadro era claro: os revolucionários, como os tiranos, vivem numa situação de perigo constante.
Igualmente clara, embora formulada numa linguagem alegórica, era a ligação entre o voto de Le
Pelletier e o gesto que pusera fim à sua vida. No retrato de Marat, porém, não há alegorias. Tudo é
literal, até o último detalhe: a banheira, o tinteiro, a tábua de madeira usada como mesa, a assinatura
aposta numa carta endereçada a uma pobre viúva, mãe de cinco crianças.13 A assassina, invisível, é
invocada por meio da carta aberta diante do espectador: um pedido de ajuda a Marat que Charlotte
Corday trouxera pessoalmente. Em vez da espada adornada que pende sobre a cabeça de Le Pelletier,
há uma humilde faca de cozinha manchada de sangue. A carta e a faca evocam a cena do crime que
David evitara representar.



8. Anatole Devosge, Le Pelletier de Saint-Fargeau em seu leito de morte, s.d.



c. Em 1826, quando o retrato de Le Pelletier ainda não fora destruído, o crítico Pierre-Alexandre
Coupin viu e comparou os dois quadros.14 Louvou David por ter ressaltado as diferenças entre os dois
personagens, principalmente do ponto de vista da origem social: o aristocrata Le Pelletier fora pintado
“com graça e delicadeza”, ao passo que Marat, “que apesar da educação recebida mantivera um
comportamento plebeu”, demonstrava “uma natureza desagradável e grosseira”. Na verdade, vários
retratos da época mostram que David embelezou os traços de Marat. Mas a comparação traçada por
Coupin, para além da hostilidade (então previsível) em relação a Marat, tocava num ponto importante.
Os dois quadros pareciam utilizar uma linguagem semelhante, inspirada na Antiguidade clássica. Um
caderno de notas de David, referente aos anos que passou em Roma, traz uma anotação baseada num
sarcófago com o poema fúnebre a Meleagro (fig. 9, página do caderno de notas romano de David).
David reutilizou esse tema, primeiro em Andrômaca chorando Heitor, de 1783 (fig. 10), depois no
quadro perdido representando Le Pelletier no leito de morte e, por fim, em Marat em seu último
suspiro (fig. 3). Mas, nesse último quadro, as lembranças classicizantes estavam mescladas a algo
completamente diferente.

 
Quem leu Mimesis, o grande livro de Erich Auerbach, há de lembrar que ele se constrói sobre a

tensão, desenvolvida dentro da tradição literária ocidental, entre uma ideia de hierarquia estilística (e
social) herdada da Antiguidade clássica e a subversão dessa ideia pelo cristianismo. Segundo a
tradição clássica, a tragédia narrava em estilo elevado e solene as gestas dos reis e príncipes; a
comédia narrava em estilo baixo, rico em detalhes extraídos da vida cotidiana, histórias cujos
protagonistas eram personagens de extração social humilde; a sátira se movia entre esses dois
extremos. Tal hierarquia social e estilística foi subvertida pelos Evangelhos: relatos que narravam em
estilo simples e direto a história de um personagem que, depois de viver entre pescadores, usurários e
prostitutas, fora obrigado a sofrer uma coroação grotesca e por fim morreu na cruz como um
escravo.15 A representação de um herói que morre esfaqueado numa banheira constituía uma violação
análoga do decorum clássico. Pode-se dizer o mesmo em relação aos objetos humildes que David
reproduziu com tanta nitidez: a banheira, o tinteiro, a faca de cozinha, a tábua usada como mesa.
Marat em seu último suspiro falava uma língua clássica, mas com sotaque cristão.

5.

O que expus até agora não é novidade. Num livro de grande originalidade, Transformations in Late
Eighteenth Century Art [Transformações na arte do final do século XVIII], publicado em 1967, Robert
Rosenblum mencionou o “cadáver santificado de Jean-Paul Marat”. Rosenblum observa:

Não surpreende de forma alguma que, nessa ambientação criptocristã, os objetos inanimados cercando o mártir — a faca, a pena,
o tinteiro — assumam o significado de relíquias sagradas. Com efeito, alguns vestígios materiais — o bloco para escrever, a
banheira, a camisa ensanguentada — de uma perda espiritual considerada irreparável ficaram expostos no funeral de Marat como
objetos de veneração.16

 
 



9. Jacques-Louis David, A morte de Meleagro, s.d.

 
 
A palavra “veneração” deve ser tomada ao pé da letra. Durante as cerimônias fúnebres, o coração de

Marat foi invocado ao lado do de Jesus: “O cœur de Jésus! O cœur de Marat!”.17 O paralelo entre
Jesus e Marat, mártires da intolerância e do privilégio, foi formulado sob outros aspectos também.
Diversos testemunhos indicam que, depois da morte, Marat se tornou objeto de um verdadeiro culto.
Como interpretar tudo isso? Como variantes supersticiosas de ritos católicos tradicionais? Como
atitudes inspiradas por uma religiosidade sincrética in statu nascendi?18 Num ensaio ricamente
documentado, Frank Paul Bowman rejeitou as duas interpretações: as conotações religiosas do
chamado culto de Marat seriam fruto de uma projeção retrospectiva, nascida no clima de 1848. Mas se
trata de uma tese insustentável. Tomemos um texto citado pelo próprio Bowman: o Discours
pronunciado por Sauvageot, prefeito da comuna de Dijon, em 25 brumário do ano III, dia da
inauguração do busto de Marat. Depois de retomar o paralelo entre Jesus e Marat, Sauvageot conclui
dizendo:



10. Jacques-Louis David, Andrômaca chorando Heitor, 1783



Cidadãos, Marat merece nosso incenso, mas não o divinizemos: não vejamos nele senão um homem que serviu bem a seu país.
Se nossos antepassados não tivessem alterado a moral de Jesus divinizando-o, se não tivessem visto nele senão um filósofo que

queria pôr os grandes no nível do povo, o fanatismo e o erro não os teriam acorrentado aos pés dos reis e dos padres, e hoje não
dissiparíamos nossas riquezas e nosso sangue para instaurar o reino da razão e da liberdade.

Assim, que nossa divindade seja a liberdade… 19

“Incenso” sim, “divinização” não, recomendava o prefeito da comuna de Dijon. É uma distinção
que parecia reproduzir aquela cristã entre a dulia, devida aos santos, e a latria, reservada a Deus. O
discurso, apresentado, como dissemos, por ocasião da inauguração de um busto de Marat, tentava
refrear os excessos de uma veneração generalizada. Algum tempo depois, ela foi polemicamente
definida como “culto”, conforme se depreende de uma imagem, bastante conhecida dos estudiosos de
David, intitulada Culte de Marat, que faz parte de uma série chamada As pragas do Egito (fig. 11).20

Abaixo do jovem ajoelhado, que espalha incenso sobre o busto de Marat, lê-se a legenda: “Em sua
cegueira quanto a este monstro odioso,/ apresentavam o incenso que se deve apenas aos deuses”. A
série de que faz parte essa imagem remontaria a 1793-5: datas compatíveis tanto com o olhar
retrospectivo, ressaltado pelo verbo no imperfeito (“présentaient”), quanto com a referência
classicizante (“aux Dieux”). Mas a dupla referência, não banal, ao “incenso” e ao busto de Marat
poderia remeter justamente ao discurso de Sauvageot. Neste caso, o alvo da imagem seria triplo:
Marat, “monstre odieux”; os devotos que o veneram cegamente; aqueles que, como o prefeito da
comuna de Dijon, polemizam com os devotos, porém veem Marat como “um homem que serviu seu
país”. Mas mesmo quem considera que a ligação entre essa imagem e o texto não está demonstrada o
suficiente há de admitir que ambos implicam a presença do que chamaremos “culto de Marat”: um
fenômeno amplamente documentado, que não pode ser identificado com uma projeção retrospectiva.



11. De Vinck, Culte de Marat, em As pragas do Egito: ou estado da França de 1789 até o estabelecimento da Constituição atual,
1795.



6.

O coração removido do cadáver de Marat foi objeto de disputa entre os montagnards, seguidores de
Hébert, e os jacobinos. Os montagnards venceram e em 26 de julho puseram em votação a proposta de
“erigir um altar dedicado ao coração de Marat, o incorruptível”, a qual foi aprovada.21 O culto
republicano tributado a Marat era bastante diferente do popular, que comparava seu coração ao de
Jesus. Mas ambos fazem parte do contexto em que as escolhas de David ganharam forma. O termo
“escolhas” não é óbvio. Robert Rosenblum escreveu que “David, como jacobino fanático,
naturalmente rejeitava o cristianismo, mas mesmo assim inevitavelmente persistiam em sua obra
tradições cristãs camufladas”.22 Esta conclusão é inaceitável. Supor que David, numa situação tão
grave, tenha cedido ao impulso de coerções estilísticas e iconográficas “inevitáveis”, isto é,
incontroladas, significa desconsiderar tudo o que sabemos da história de Marat, desde 13 de julho, dia
em que foi encomendado, até 16 de outubro, quando foi exposto ao público. Não estamos diante de um
simples quadro político, mas de um ato político, executado por um pintor que tinha responsabilidades
políticas de primeira importância. Muito mais convincentes, portanto, parecem as interpretações que
leem em chave política o entrelaçamento de elementos clássicos e cristãos que caracterizam Marat em
seu último suspiro. Segundo Klaus Herding, esse entrelaçamento corresponderia a um “apelo extremo
à unidade revolucionária”.23 Numa perspectiva similar, Tom Crow falou numa “conciliação implícita”
entre “a recusa da Igreja por parte da Revolução” e a hostilidade de Robespierre em relação ao
ateísmo, que o levava a tentar “pôr freio ao ardor extremista dos descristianizadores”.24

7.

O que dissemos até agora poderia sugerir que, entre os historiadores da arte que se dedicam ao
Marat de David, existiria uma concordância bastante pacífica quanto à presença de elementos cristãos
ou de alusões à iconografia de Cristo morto. Na verdade, não têm faltado vozes discordantes. Entre
elas, destaca-se a de Willibald Sauerländer, que num ensaio muito arguto insistiu sobre as
características à antiga do quadro de David. “Pega teus pincéis, vinga nosso amigo”: as palavras que o
deputado Guirault dirigiu a David certamente não eram um convite à compaixão. Marat, conclui
Sauerländer, é um exemplum virtutis, não uma “pietà jacobina”.25 Desse ponto de vista, o culto de
Marat é previsivelmente tratado como mero fenômeno marginal, baseado em testemunhos
retrospectivos. Mas no final do ensaio, numa página dedicada à fortuna póstuma do quadro de David,
Sauerländer acaba sutilmente pondo em discussão sua própria interpretação.

Como vimos, após 1795 Marat sumiu de circulação por décadas. Depois da morte do pintor, os
herdeiros tentaram vendê-lo, mas sem sucesso. Tratava-se ainda de um quadro escandaloso: para a
maior parte do público (inclusive os liberais), Marat simbolizava os piores excessos do Terror
revolucionário. Porém, aos olhos de um público seleto de pintores ou conhecedores, David podia
parecer tão escandaloso quanto Marat. Em junho de 1835, o grande pintor inglês John Constable
escreveu ao amigo e confidente Charles Leslie: “Vi os quadros de David; são realmente detestáveis”.
Tratava-se de Bonaparte cruzando os Alpes, Marte e Vênus e Marat, então expostos em Londres.
Constable comentou: “David parece ter formado seu espírito em três fontes: o patíbulo, o hospital e o
bordel”.26



Em 1846, Marat foi exposto em Paris. Baudelaire viu e comentou o quadro numa página
inesquecível. Basta citar algumas passagens para mostrar como a descrição — a ekphrasis, inventada
e praticada pelos gregos —, nas mãos de um poeta e crítico (aquele poeta, aquele crítico), pode se
transformar em instrumento de conhecimento: “O divino Marat, com um braço fora da banheira e a
pena pela última vez na mão agora inerte, o peito trespassado pelo ferimento sacrílego, acaba de soltar
seu último suspiro”.

O divino Marat, o ferimento sacrílego: palavras que assinalam discretamente as alusões cristãs que
tornam o quadro de David ainda mais escandaloso. E Baudelaire continuava:

Todos esses detalhes são históricos e reais, como um romance de Balzac; há o drama, vivo em todo o seu lúgubre horror, e por
um estranho prodígio que faz deste quadro a obra-prima de David e uma das grandes curiosidades da arte moderna, não tem nada
de vulgar ou ignóbil […] cruel como a natureza, o quadro tem toda a fragrância do ideal.

Marat se transformou; sua feiura física se dissipou; a morte, ou melhor, “a santa Morte”, “acaba de
beijá-lo com seus lábios amorosos e ele repousa na serenidade de sua metamorfose. Há na obra algo
de terno e pungente ao mesmo tempo; no ar frio deste quarto, nessas paredes frias, em torno desta fria
e fúnebre banheira adeja uma alma”.27

Sauerländer cita algumas passagens retiradas desta página; depois, extrai implicitamente as
consequências da descrição de Baudelaire, concluindo seu ensaio com uma iluminação crítica
fulgurante: “No Marat de David percebe-se, no interior do ícone jacobino, a sensualidade refinada da
pintura do século XVIII pré-revolucionário, o perfume inebriante das imagens de boudoir e de
toilette”.28

“Algo de terno e pungente ao mesmo tempo”, escrevera Baudelaire; “a sensualidade refinada da
pintura do século XVIII pré-revolucionário”, observou Sauerländer. Tento avançar mais um passo nessa
direção. Considero que David, ao pintar Marat em seu último suspiro, procurou inspiração na cultura
rococó que absorvera durante a juventude. Mais especificamente, penso que, na mescla explosiva que
fervilhava na memória de David, ressurgiu uma obra de Pierre Legros, um dos escultores mais
importantes em atividade no panorama romano do início do século XVIII.29 A estátua, em mármore
policromo, realizada em 1703, representa Estanislau Kostka, um jesuíta morto em 1567 aos dezoito
anos, beatificado em 1605 e santificado em 1726. A estátua se encontra ainda hoje no local a que se
destinou originalmente: o quarto onde Kostka morreu, no noviciado anexo à Igreja de Santo André do
Quirinal, em Roma.

Uma comparação entre a estátua de Legros e Marat em seu último suspiro de David traz à tona
divergências e convergências (fig. 12). Estanislau Kostka veste um manto negro — uma espécie de
roupão —, enquanto Marat está nu; as duas cabeças têm uma inclinação semelhante (embora a estátua
tenha sido fotografada num ângulo diferente) (figs. 13 e 14: detalhes das imagens anteriores); a mão
esquerda de Kostka está levemente erguida (ele exala o último suspiro) segurando uma imagem sacra,
num gesto não muito diferente do de Marat com a carta de Charlotte Corday; nos dois casos, um
sorriso quase imperceptível assinala o momento exato em que a vida abandona o corpo. “Algo de
terno e pungente ao mesmo tempo”: as palavras de Baudelaire sobre o Marat em seu último suspiro de
David poderiam se aplicar igualmente à estátua de Legros.



 
 

12. Pierre Legros, Stanislas Kostka, s.d.

 
 
Que David, durante sua estada romana entre 1775 e 1778, tenha visto a obra de um escultor francês

de primeira grandeza como Pierre Legros é algo que parece quase óbvio. Naquela fase decisiva de sua
formação, David examinou com plena independência tanto Caravaggio quanto obras posteriores, que
podem ser definidas como barrocas tardias ou do início do rococó. A representação de Marat,
personagem que se tornara imediatamente objeto de um culto quase religioso, teria feito reaflorar a
lembrança da estátua representando o beato jesuíta Estanislau Kostka. Desse emaranhado de memórias
ligadas ao passado e de exigências nascidas do presente surgiu um exemplum virtutis no duplo sentido
do termo virtus: virtude clássica e virtude cristã.

 
 

 
 
8.

Essa proposta de interpretação pode ser aceita ou rejeitada. De qualquer forma, algumas de suas



implicações ultrapassam o caso específico, já muito relevante por si só. Aqui devo avançar num
terreno que foi percorrido, embora chegando a conclusões diferentes, para não dizer opostas às
minhas, por Timothy J. Clark, o estudioso inglês cujas pesquisas modificaram profundamente a
imagem da pintura oitocentista francesa, de Courbet ao impressionismo. Num livro publicado há
alguns anos, Farewell to an Idea: Episodes from a History of Modernism  (1999) [Adeus a uma ideia:
Episódios de história do modernismo], T. J. Clark dedicou o primeiro capítulo, intitulado “Painting in
the Year 2”, ao Marat de David, apresentado como o quadro “inaugural” do modernismo. Explica
Clark:

Tenho a impressão de que o que caracteriza e diferencia este momento da arte pictórica (e por isso pode-se dizer que ele inaugura
uma época) é precisamente o fato de que a conjuntura reina inconteste. A conjuntura penetra no procedimento pictórico. Invade-
o. Agora não há outra substância a partir da qual se possa fazer uma pintura: nenhum dado, nenhuma matéria, nenhum tema,
nenhuma forma, nenhum passado utilizável. Ou que possa ser aceita de comum acordo por um possível público.30

Em seu ensaio sobre Marat em seu último suspiro, Clark explora como “a conjuntura penetra no
procedimento pictórico”. Aqui nos deparamos inevitavelmente com os testemunhos sobre o culto
religioso ou semirreligioso de que Marat fora objeto. Como interpretá-lo? Eis a resposta:

Quanto mais examinamos o culto de Marat, menos claro fica o tipo de fenômeno que estamos estudando. A que história ele
pertence? À da religião popular e à da formação do Estado? À improvisação do menu peuple ou à manipulação por parte das
elites dirigentes? A pergunta abrange todo o episódio da descristianização. E a resposta é, obviamente, que ele participa dos dois
aspectos. O culto de Marat existe como ponto de interseção entre a conjuntura política de curto prazo e o desencantamento do
mundo a longo prazo.31

A sensação de perplexidade, para não dizer de embaraço, perceptível nessas frases, provém da
perspectiva política que moldou Farewell to an Idea: um livro, ressalta Clark, “escrito após a queda
do Muro”.32 É um livro nascido da derrota da esquerda, a que Clark pertence (e eu também). Mas se o
sentimento de derrota me associa a Clark, minha perspectiva, tanto geral quanto específica, diverge da
dele. Começo pela questão geral e depois passarei à específica, ou seja, à interpretação do Marat de
David e ao nexo que há entre ambas.

Na introdução a seu livro, Clark se detém sobre o “desencantamento do mundo”: a famosa
expressão que Max Weber tomou emprestado de Friedrich Schiller para definir a “modernidade”, o
mundo onde vivemos. (Mas o próprio Schiller, por sua vez, retomara e invertera o título do livro que o
sociniano holandês Balthasar Bekker escrevera no final do século XVII contra a crença na magia: Le
monde enchanté [O mundo encantado]).33 O resultado do “desencantamento do mundo”, observa
Clark, é a “‘secularização’ […] um belo termo técnico”:

Significa especialização e abstração; vida social regulada pelo cálculo de grandes probabilidades estatísticas, na qual cada um
aceita (ou sofre) um alto nível de risco; tempo e espaço transformados em variáveis daquele mesmo cálculo […]. Parece-me que
este conjunto de aspectos está ligado a um processo fundamental, que constitui seu motor: o processo de acumulação do capital e
a difusão do mercado capitalista numa parte cada vez mais ampla do mundo e do tecido das relações humanas.34

No “mundo desencantado” de Clark, ou melhor, de Max Weber, não existem verdadeiras
contradições. Antecipando uma possível objeção, Clark observa numa frase entre parênteses:

(E, obviamente, não adianta afirmar — contra a tese de Weber — que “vivemos bem no centro do revivalismo religioso”, que o



marxismo se tornou no século XX uma forma assustadora de messianismo secular, que a vida cotidiana ainda está permeada de
resquícios de magia e assim por diante.)35

“(E, obviamente, não adianta afirmar…)”: para Clark, estes são fenômenos marginais, que não
refutam a tese de Weber e, portanto, podem ser deixados de lado, entre parênteses. Mas essa
marginalidade não é tão evidente. Parece difícil unir sob a mesma rubrica os resquícios de magia na
vida cotidiana e o chamado “regresso das religiões” (que, na verdade, nunca foram embora). Se tivesse
publicado seu livro não em 1999, e sim depois de setembro de 2001, Clark poderia talvez ter adotado
uma formulação menos drástica. Mas o conteúdo de sua tese é o que dissemos: a secularização é
sinônimo do “desencantamento do mundo” que caracteriza a modernidade, ou seja, a difusão
irreprimível do mercado capitalista.36

Nesta perspectiva, os obstáculos à secularização se configuram como mero atraso. Mas se
entendermos a secularização como um processo contraditório e certamente ainda inacabado, o Marat
de David nos aparecerá sob uma outra luz — e inversa.

9.

O quadro, realizado num contexto extremamente específico, aludia a circunstâncias contingentes
que David e seu público tomavam como líquidas e certas (para um público atual, não o são mais).
Clark tem razão em ressaltar que elementos conjunturais influenciaram decisivamente a produção (e,
acrescentaria eu, a recepção) do quadro. Mas a afirmação de que “nenhum dado, nenhuma matéria,
nenhum tema, nenhuma forma, nenhum passado utilizável” entrou na produção do Marat de David
parece insustentável à luz dos elementos, tanto visuais quanto contextuais, que venho aqui expondo e
discutindo. David apresentou um evento contingente como o assassinato de Marat utilizando uma
linguagem em que se entretecem tradições diferentes e distantes: a clássica greco-romana e a cristã.37

Tal escolha era duplamente significativa, pois se tratava de um dos primeiros quadros (talvez o
primeiro) cuja data tinha como base um calendário isento de conotações clássicas ou cristãs. O que
Clark define como “quadro modernista inaugural” contradiz radicalmente sua (e não só sua) definição
de modernismo como ruptura radical com o passado.

Mas aqui não se trata apenas de modernismo. O que está em jogo não é somente artístico, é político.
Por que David, seguidor de Robespierre e de sua política religiosa, inspirada na “religião civil” de
Rousseau, se apropriou de uma iconografia cristã para representar Marat, mártir republicano? A
resposta se encontra nas páginas do Contrato social em que Rousseau descreveu os pouquíssimos
dogmas da religião civil, entre os quais a “santidade do social e de suas leis”.38 Poucas páginas antes,
Rousseau indicara um precursor, Hobbes:

De todos os autores cristãos, o filósofo Hobbes é o único que enxergou claramente o mal e o remédio, que ousou propor reunir as
duas cabeças da águia [o poder religioso e o poder secular] e reconduzir tudo à unidade política, sem a qual nem o Estado nem o
governo jamais poderão ser bem constituídos. Mas deve ter visto que o espírito dominador do cristianismo era incompatível com
seu sistema e que o interesse do padre seria sempre mais forte que o do Estado. Não foi tanto o que há de horrível e falso, e sim o
que há de certo e de verdadeiro em sua política que a tornou odiosa.39

Tudo nessa página é significativo, a começar pela restrição “entre todos os autores cristãos”. O



leitor era convidado nas entrelinhas a preencher a omissão e acrescentar o nome do verdadeiro
iniciador dessa religião civil: um autor não exatamente cristão, Maquiavel. “O Príncipe de Maquiavel
é o livro dos republicanos”, escrevera Rousseau, subscrevendo a interpretação que conciliava a
suposta duplicidade do Príncipe com o republicanismo dos Discursos.40 Essa homenagem ecoava
implicitamente numa outra página do Contrato social, em que a possibilidade de uma “república
cristã” era mencionada de passagem, para ser imediatamente refutada:

Mas me engano ao dizer república cristã; as duas palavras se excluem mutuamente. O cristianismo prega apenas servidão e
dependência. Seu espírito é favorável demais à tirania para que ela não se aproveite sempre disso. Os verdadeiros cristãos são
feitos para ser escravos. Sabem-no e pouco se abalam com isso; esta vida breve é de valor demasiado pequeno a seus olhos.41

Para Rousseau, “o interesse do padre será sempre mais forte que o do Estado”. Para David, a vitória
da Revolução modificara as relações de força, abrindo espaços de manobra antes impensáveis. Uma
conciliação entre cristianismo e religião civil inspirada na Grécia e em Roma já era impraticável;
Marat, mártir republicano, podia ser representado como um santo. Naquele momento crucial de sua
brevíssima história, a República nascida da derrubada da Monarquia de direito divino procurava uma
legitimidade suplementar invadindo a esfera do sagrado, historicamente monopolizado pela religião.42

10.

Essa invasão da esfera do sagrado prosseguiu e, em formas contraditórias, ainda prossegue. É a
outra face da secularização: um fenômeno nascido na Europa e depois alastrado no mundo, mas que
está muito longe de ter vencido sua batalha. Sempre que possível, o poder secular se apropria da aura
(que também é uma arma) da religião. É uma tentativa que tem suscitado respostas muito diferentes,
dependendo dos interlocutores e das circunstâncias: desde ofertas de conciliação mais ou menos
explícitas até as respostas violentas dos fundamentalistas.

Falou-se e fala-se de raízes da Europa. É uma metáfora que se presta a simplificações arbitrárias,
talvez facciosas. É (ou deveria ser) evidente que o passado, verdadeiro ou presumido, não pode servir
para justificar uma realidade política em vias de construção, como é a Europa hoje. Mas quem quiser
tentar arrolar as raízes múltiplas e heterogêneas da Europa também precisará mencionar a
secularização, ao lado do cristianismo, do qual ela retomou, mimeticamente, a tendência de se
apropriar das mais variadas formas e conteúdos. É uma tendência ilustrada de maneira exemplar no
Marat de David: o momento artisticamente mais elevado de um processo que, comparado aos tempos
das religiões, ainda está no início.

 
 
 
 

* Tradução de Federico Carotti.



3. “Seu país precisa de você”:
Um estudo de caso em iconografia política*1

1.

Em seu último livro, Theatres of Memory (1994) [Teatros de memória], Raphael Samuel escreveu:

Uma historiografia que fosse atenta às sombras da memória — essas imagens adormecidas que saltam espontâneas para a vida e
que servem como sentinelas fantasmagóricas de nosso pensamento — poderia pelo menos dar tanta atenção às imagens quanto
aos manuscritos ou impressos. O visual nos oferece nossas imagens armazenadas, nossos pontos subliminares de referências,
nosso inaudito ponto de contato.2

Estou certo de que Raphael Samuel teria aprovado o tema que escolhi para esta conferência em sua
homenagem, que lida não somente com imagens, mas também com patriotismo, outra questão com
que ele despendeu uma considerável dose de energia intelectual. Não estou seguro de que ele teria
concordado com minha abordagem. Voltarei a essa possível área de discordância na conclusão.



15. Alfred Leete, “Faça parte do exército do seu país”, cartaz de
recrutamento com o retrato de Lord Kitchener, Reino Unido, 1914.



2.

“Um pobre de um general, mas um maravilhoso cartaz”: esse comentário, atribuído a Lady Asquith,
foi por muito tempo associado à memória de Lord Kitchener3 (fig. 15).

Uma avaliação histórica da longa carreira militar de Lord Kitchener seria imprópria aqui. O que me
diz respeito hoje não é a realidade, mas, num sentido mais literal, a imagem: o próprio cartaz, visto
tanto como resultado quanto como catalisador de uma série de intricados processos que merecem um
exame mais detalhado.

Lord Kitchener, à época governador militar do Egito, chegou à Inglaterra em 23 de junho de 1914.
Em 28 de junho, Francisco Ferdinando de Habsburgo, arquiduque austríaco, foi assassinado em
Sarajevo; em 28 de julho, tendo visto seu ultimato à Sérvia rejeitado, a Áustria iniciou as hostilidades.
Em 3 de agosto, véspera da declaração de guerra da Grã-Bretanha, o Times publicou um artigo
instando o primeiro-ministro, Lord Asquith, para que cedesse seu cargo como secretário da Guerra ao
governador do Egito, sem posto na ocasião: “[Kitchener] está de volta, e sua escolha para esse cargo
pesado e importante teria calorosa aprovação pública […]. Espera-se fervorosamente que […] o
marechal de campo o aceite, ainda que apenas pelo período da guerra”.4

Lord Kitchener, então com 64 anos, era de fato uma figura muito conhecida. Durante vários anos, a
imprensa descreveu em termos românticos, quase lendários, o homem que esmagara a rebelião
mahdista em Omdurman, chamando-o de “o vingador de Gordon”. Todavia, G. W. Steevens, o
jornalista cujo relato da marcha para Cartum tornou Kitchener famoso, também enfatizara os aspectos
desumanos de seu herói. Kitchener era, segundo Steevens, “O Homem Que Se Fizera Máquina”, um
indivíduo que “devia ser patenteado e mostrado com orgulho na Exposição Internacional de Paris,
Motor Britânico: Peça n. 1, hors-concours, a Máquina do Sudão”.5

Até mesmo os biógrafos mais complacentes com Kitchener não tentaram ocultar que ele era
amplamente percebido como uma figura distante e dura — embora afirmassem que o homem real era
menos inacessível do que parecia.6 Muitos políticos compartilhavam uma visão crítica de Kitchener.
O mais eloquente dentre eles era Winston Churchill, que servira sob Kitchener no Sudão (“Era um
caso de aversão antes da primeira vista”, foi seu comentário mais tarde). Em seu livro sobre a
campanha do Sudão, Churchill escreveu:

[Kitchener] tratava todos os homens como máquinas, do soldado inferior cujo cumprimento ele desdenhava aos oficiais
superiores que ele controlava rigidamente […]. O espírito duro e impiedoso do comandante era comunicado aos militares, e as
vitórias que marcaram o progresso da Guerra do Rio eram acompanhadas por atos de barbárie nem sempre justificados, nem
mesmo pela dura prática de conflitos selvagens em razão da natureza feroz e traiçoeira dos dervixes.7

Um soldado insensível, impiedoso, implacável; um organizador militar hábil; um servidor fiel do
Império Britânico através dos continentes — da África à Austrália, à Índia. Este era o homem
convocado pelo Times em 3 de agosto de 1914 para desempenhar o papel de ditador no verdadeiro
sentido romano: o soldado vitorioso pronto a servir seu país em tempo de perigo.

No mesmo dia, Kitchener foi para Dover numa tentativa malsucedida de se afastar.8 Tentou
novamente no dia seguinte, 4 de agosto, mas no último minuto chegou uma mensagem do primeiro-
ministro, e Kitchener voltou para Londres. Passou-se um dia. A Grã-Bretanha entrou na guerra sem ter



indicado um novo secretário da Guerra. As coisas claramente não estavam acontecendo de modo fácil.
É provável que Lord Asquith não estivesse muito ansioso para oferecer a Kitchener um cargo
tradicionalmente dado a civis; e Kitchener estava visivelmente hesitante em aceitá-lo. Em 5 de agosto,
o Times insistiu de novo na indicação de Lord Kitchener, lançando um ataque completo contra seu
mais sério concorrente: Haldane, o lorde chanceler. O correspondente militar do Times, Charles à
Court — coronel Repington, que fora membro do Estado-maior de Kitchener durante a campanha do
Sudão —, escreveu um longo artigo em que justapunha com agudeza a imagem pró-germânica de
Haldane e o registro imaculado pró-francês de Kitchener (quando jovem, alistara-se como voluntário
na guerra franco-prussiana). Depois de salientar mais uma vez os dons de organização de Kitchener e
a confiança que ele com certeza inspiraria à nação, o correspondente militar concluía: “Estamos bem
cientes de que Kitchener não é um homem de partido e a sugestão não tem precedente, mas a situação
é totalmente excepcional, e pede medidas excepcionais […]. O Departamento da Guerra precisa de
Lord Kitchener e devia tê-lo”.9

Em algumas horas essas palavras se tornaram realidade. No final da tarde de 5 de agosto Lord
Kitchener foi nomeado secretário da Guerra. Observou-se que ele era o primeiro soldado em serviço a
fazer parte de um gabinete desde George Monk em 1660.10 Lord Northcliffe, o enérgico e encarniçado
adepto da guerra que era proprietário do Times e do Daily Mail, conseguira superar qualquer
resistência, inclusive a do próprio Lord Kitchener.11

Também em 5 de agosto, o Times publicou um apelo, um chamado às armas:

Seu rei e seu país precisam de você
você atenderá ao chamado de seu país?

Os dias estão carregados com as mais graves possibilidades,
e neste exato momento o Império está à beira da maior

guerra da história mundial.
Nessa crise, o País convoca todos os jovens solteiros para se juntarem em torno de sua Bandeira e se alistarem nas fileiras do

Exército.
Se todo jovem patriota responder a seu chamado, a Inglaterra e o Império emergirão mais fortes e mais unidos que nunca. Se você é

solteiro e tem entre 18 e 30 anos de idade, responderá ao apelo de seu País? E irá para o centro de recrutamento mais próximo —
cujo endereço você pode obter em qualquer repartição —

e se juntará ao Exército hoje!12

 
A máquina de propaganda da época de guerra começara a se movimentar, a mensagem estava ali —

só faltavam o nome e o rosto de Lord Kitchener. O Chamado às Armas foi reiterado no dia seguinte;
em 7 de agosto, foi publicado um pedido de Lord Kitchener para “um acréscimo de 1 milhão de
homens ao exército regular de sua Majestade”: “Lord Kitchener está confiante de que esse apelo será
atendido de imediato por todos aqueles que se preocupam com a segurança de nosso Império”.13

O impacto desse apelo pessoal, repetido várias vezes, foi enorme. As multidões de voluntários
chegaram a 35 mil num só dia. De setembro de 1914 em diante, o chamado foi reforçado pelo cartaz
com o rosto de Kitchener. Embora o estouro inicial do recrutamento tenha declinado aos poucos, nos
primeiros dezoito meses de guerra, antes da adoção do serviço compulsório, “os exércitos de
Kitchener” ou as “divisões de Kitchener” (mesmo alguns documentos oficiais usaram esses termos)



subiram para 2,5 milhões de homens — um número muito elevado, que os obituários de Kitchener
transformaram em 5 milhões.14

Esse fenômeno maciço destruiu por fim a distinção entre o Lord Kitchener do cartaz e o Lord
Kitchener general, contribuindo para a vitória do primeiro sobre o segundo. Seus olhos, mirando fixos
a partir dos cartazes ubíquos, causavam uma profunda impressão em seus contemporâneos. “A cor
deles é muito bonita”, escreveu um jornalista, “um azul profundo e claro como o mar, em seus
momentos mais límpidos — e eles olham para o mundo, com a perfeita autenticidade de um homem
que mira diretamente para seu objetivo.”15

Os olhos de Kitchener reaparecem, como resumo de sua vida e reputação, na biografia oficial em
três volumes publicada em 1916, pouco depois de sua trágica morte no naufrágio do Hampshire:

Mesmo os olhos, sobre cujos aspectos de aço tantos insistiram, não eram jovens ou brilhantes — soprou-se areia demais neles
para isso; e havia uma ligeira — muito ligeira — divergência entre eles. Mas olhavam muito diretamente para qualquer pessoa que
Lord Kitchener quisesse ver.16

Um jornalista indicara o mesmo detalhe, num tom especialmente depreciativo, enquanto Kitchener
ainda estava vivo:

Sobre os olhos de Kitchener, pode-se dizer sem ofensa que o terror que inspiram é aumentado por um estrabismo que tendeu a se
tornar mais pronunciado com a idade. Os olhos são azuis, penetrantes e carregados de julgamento; sem sua irregularidade, seriam
olhos difíceis de encarar, mas com essa irregularidade enchem certos homens de uma verdadeira paralisia de terror. Alguém que o
conhece bem descreveu-me o efeito desses olhos sobre pessoas que o encontravam pela primeira vez. “Eles o atingem”, disseram-
me, “com uma espécie de terror que o agarra; você olha para eles, tenta dizer alguma coisa, afasta o olhar, e depois, ao tentar
falar, percebe que seus olhos se voltam para esse olhar aterrorizante, e mais uma vez é dominado pelo silêncio.”17

Para os admiradores de Kitchener, mesmo seu ligeiro defeito físico, dificilmente visível nos
cartazes, tornou-se parte de sua legenda póstuma: “Seu olhar era um tanto estranho, sem dúvida
devido a uma ligeira divergência dos eixos visuais — um olhar que ninguém ao falar com ele podia
enfrentar plenamente, por mais firmemente que conseguisse encará-lo. A Esfinge deve ser assim”.18

3.

Voltarei ao olhar de Kitchener mais adiante. Por enquanto, vamos nos deter no impacto do cartaz.
Uma fotografia do Arquivo do Museu Imperial da Guerra mostra um grupo de voluntários que
responderam ao chamado às armas de Kitchener. Um leitor cuidadoso dessa imagem salientou a
mistura social dos recrutas:

Num grupo de meia dúzia de voluntários podem ser vistas pelo menos três classes, cada uma identificada pelo chapéu apropriado:
o boné [cloth-cap] do trabalhador; o chapéu de palha [straw-boater] do “importante” ou “rico”; o chapéu de feltro [trilby] do
homem de negócios ou profissional.19

Esse comentário parece irrepreensível, mas levanta outra questão. Como os centros de recrutamento
se localizavam em diferentes áreas, a mistura social representada na imagem teria sido improvável —
exceto numa foto encenada.20 Nesse caso, o comentário tornaria explícita uma mensagem
deliberadamente subliminar — para usar as palavras de Raphael Samuel. Receberíamos a mensagem,
isto é: que diferentes grupos sociais responderam igualmente ao apelo de Lord Kitchener, mas não



teríamos o código. Mesmo a propaganda, uma linguagem supostamente clara por si mesma e
transparente, precisa ser decifrada.

Durante a guerra, ou imediatamente depois dela, versões mais ou menos reelaboradas do cartaz de
Kitchener foram feitas na Itália, Hungria e Alemanha.21 Nos Estados Unidos e na União Soviética,
Lord Kitchener reapareceu disfarçado como, respectivamente, Tio Sam e Trótski 22 (figs. 16-9). Essa
longa série de imitações e variações (juntamente, como veremos, com inversões e paródias) prova a
eficácia do cartaz de Lord Kitchener: com certeza o mais bem-sucedido de todos.

Nunca saberemos quantas pessoas decidiram se apresentar como voluntários sob o impulso da
imagem de Kitchener. Em alguns casos, a razão última para essa escolha deve ter sido obscura para os
próprios atores.23 Certamente é inescrutável para observadores posteriores como nós. Mas podemos
com segurança supor que os imperativos transmitidos por esses cartazes — SEU REI E SEU PAÍS PRECISAM

DE VOCÊ, KITCHENER QUER MAIS HOMENS, e assim por diante — atingiram muitos espectadores. A
representação da autoridade atuava como a própria autoridade. Uma descarga de energia social
ocorreu; um comando foi introjetado e se transformou numa decisão que era, literalmente, questão de
vida e morte.

Essa eficácia tem sido em geral considerada como algo indiscutível — evitando uma análise mais
minuciosa dos mecanismos visuais e verbais envolvidos. Como o cartaz atuava?



16. A. L. Mauzan, “Cumpram todos o seu dever”, cartaz de bônus de guerra, Itália, 1917.



17. J. U. Engelhard, “Você também deve se alistar”, cartaz de recrutamento, Alemanha, 1919.



18. J. M. Flagg, “Eu quero você para o Exército dos Estados Unidos”, cartaz de recrutamento, Estados Unidos, 1917.



19. D. Moor, “VOCÊ se alistou como voluntário?”, cartaz de recrutamento do Exército Vermelho, Rússia, 1920.



4.

A ferramenta que usarei para responder a essa pergunta é a noção de Aby Warburg de
Pathosformeln, fórmulas de emoções.24 Por muito tempo, o legado de Warburg — sua biblioteca e o
instituto a ela ligado — obscureceu a importância de seus próprios textos. Durante as últimas décadas,
as ideias seminais que ele desenvolveu no final do século XIX e no início do XX se tornaram cada vez
mais influentes. A ideia de Pathosformeln, uma das mais importantes delas, foi apresentada por
Gertrud Bing, eminente estudiosa que foi diretora do Instituto Warburg, nos seguintes termos:

[…] foi a cultura pagã, tanto no ritual religioso quanto nas imagens, que forneceu a expressão mais impressionante dos impulsos
elementares [Pathosformeln]. As formas pictóricas são mnemônicas por tais operações; e podem ser transmitidas, transformadas e
restauradas numa nova e vigorosa vida, sempre que impulsos congêneres surgem.25

Na Idade Média, quando se proibiu “a expressão dos impulsos elementares” por razões religiosas,
esse “vocabulário primevo de gesticulação apaixonada” (como Warburg o chamou) foi esquecido.
Warburg percebeu que a fórmula — o gesto emocional — era uma força neutra, aberta a
interpretações diferentes e mesmo opostas. Os artistas da Renascença que recuperaram tais gestos
inverteram vez ou outra seu significado clássico.26

Minha tentativa de pôr em ação o argumento de Warburg começará com três passagens do livro 35
da História natural de Plínio, o Velho, uma seção inteiramente dedicada a artistas gregos e romanos.27

A primeira se ocupa de Fâmulo, pintor da época do imperador Augusto. Ele era, escreveu Plínio
(XXXV, 120), “um artista digno e severo, mas também muito afetado; era dele uma Minerva que via o
espectador independentemente de onde ele estivesse olhando” (spectantem spectans, quacumque
aspiceretur).28

A segunda passagem (XXXV, 92) é sobre Apeles, o famoso pintor grego:

Ele também pintou Alexandre, o Grande, segurando um raio, no templo de Ártemis em Éfeso, por um pagamento de vinte talentos
de ouro. Os dedos parecem se projetar da superfície, e o raio dá a impressão de estar fora do quadro (digiti eminere videntur et
fulmen extra tabulam esse); os leitores devem lembrar que tudo isso foi produzido por quatro cores.29

Uma terceira passagem (XXXV, 126) esclarece indiretamente o significado da anterior. O retrato que
Apeles fez de Alexandre como Zeus, com os dedos que se projetam e seguram um raio, dependia de
um escorço extremado, um artifício visual que fora levado à perfeição por outro pintor, Pausias. Diz
Plínio:

Mas Pausias também fez quadros grandes, como por exemplo o sacrifício de bois que antigamente podia ser visto no Pórtico de
Pompeu. Inventou um método de pintar que a seguir foi copiado por muitos, mas nunca igualado por ninguém; a principal
inovação é que, embora quisesse mostrar o longo corpo de um boi, ele pintava o animal de frente para o espectador, e não de
lado, e o grande tamanho do boi é plenamente expresso (adversum eum pinxit, non traversum, et abunde intellegitur
amplitudo).30

5.

O que tornou o cartaz de Lord Kitchener possível foi, em minha opinião, uma longa reação em
cadeia iniciada pela leitura combinada dessas passagens. Vejamos o que dizem três dentre as muitas
testemunhas que atestaram a presença ubíqua do cartaz de Lord Kitchener durante a Primeira Guerra



Mundial. Um deles é Michael MacDonagh, jornalista do Times, que em janeiro de 1915 escreveu:

Cartazes que convocam recrutas são vistos em todo tapume, na maioria das vitrines, em ônibus, trens e caminhonetes comerciais.
A grande base do pilar de Nelson está coberta por eles. Seu número e sua variedade são dignos de nota. Por toda parte Lord
Kitchener aponta com gravidade um dedo monstruosamente grande, exclamando: QUERO VOCÊ.31

A segunda testemunha é Mont Abbott, à época da Primeira Guerra Mundial um jovem trabalhador
rural de Enstone, Oxfordshire. Em suas lembranças, ele disse:

Por algum tempo, eu vi o dedo com o qual o fantasma de Kitchener apontava para mim, se apagando nesses cartazes lavados do
lado de fora da agência de correio, “Seu Rei e Seu País PRECISAM DE VOCÊ”. Como estive ocupado nos últimos anos com o
“traseiro de Rosy”, bezerros sem mãe, touros loucos e cavalos famintos em Fulwell, não tive tempo para ouvir Kitchener. Mas em
1918 o velho fantasma estava colhendo de novo, apontando para mim das portas de celeiros e troncos de árvores, “Seu Rei e Seu
País PRECISAM DE VOCÊ”. Os alemães estavam batendo de novo em nossos rapazes exaustos no quinto exército, 90 mil de nossos
homens e 1300 de nossos canhões tomados em Lys. Eu tinha feito dezesseis anos em julho. Só esperava que os rapazes pudessem
aguentar até que eu estivesse lá — e foi o que fizeram.32**

A terceira testemunha é H. D. Davray, autor de uma biografia publicada na França depois da morte
de Lord Kitchener e imediatamente traduzida para o inglês. Em junho de 1916, escreve Davray, numa
época em que a imprensa de Lord Northcliffe começara a atacar Lord Kitchener por seu fracasso em
prover a quantidade necessária de bombas para a frente francesa,

o Comitê de Recrutamento Central pôs nas paredes de Londres e de toda a Grã-Bretanha um cartaz que mostra um enorme retrato
do rosto de Lord Kitchener. De qualquer ângulo que se observasse, os olhos se encontravam com os do espectador e nunca o
deixavam; e num lado em grandes letras estava o apelo lacônico: KITCHENER QUER MAIS HOMENS!33

Mont Abbott nunca ouviu falar de Plínio, o Velho. MacDonagh e Davray certamente não estavam
pensando nele quando comentaram o cartaz de Kitchener. Todavia, quando lemos as palavras “de
qualquer ângulo que se observasse, os olhos se encontravam com os do espectador e nunca o
deixavam”, podemos nos perguntar: que imagem está sendo descrita aqui, a de Minerva ou a de Lord
Kitchener? Quem está apontando um dedo monstruosamente grande, Lord Kitchener ou Alexandre, o
Grande? Esses ecos recapitulam a trajetória histórica que vou esboçar.

6.

Minha digressão começará a partir de uma conhecida passagem da introdução a De visione Dei sive
de icona liber [Sobre a visão de Deus ou sobre a imagem], tratado escrito em 1453 pelo grande
filósofo Nicolau de Cusa, conhecido como Cusano.34 Para dar a seus leitores uma ideia da relação
entre Deus e o mundo, Cusano escreveu que a imagem mais apropriada que podiam fazer seria a do
rosto de alguém que vê tudo. Há muitas imagens desse tipo, prosseguia ele, maravilhosamente
pintadas: o rosto do arqueiro na praça do mercado de Nuremberg; a de Roger, o grande pintor, em seu
precioso painel, hoje em exposição na sede do tribunal de Bruxelas; a de Verônica em minha própria
capela, em Koblenz; a do anjo que segura a insígnia da igreja em Brixen.35 Cusano incluiu no
manuscrito de seu tratado um pequeno painel que mostra a imagem de Jesus tal como fora impressa
no véu de Verônica. Se você o pendura numa parede, explicava ele, terá a sensação, de qualquer
ângulo que a imagem seja vista, de ser, por assim dizer, o único para quem ela olha.36



As pinturas que Cusano mencionou nessa passagem se perderam, mas podemos reconstruir sua
aparência. Algumas delas, como a verdadeira imagem (vera icon, donde Verônica) de Cristo, eram de
pessoas bem conhecidas (fig. 20).

Ao especificar a experiência de ver a Verônica, Cusano reelaborou a alusão de Plínio à “Minerva
que via o espectador independentemente de onde ele estivesse olhando” (spectantem spectans,
quacumque aspiceretur). Um leitor muito culto que tivesse (como a passagem citada mostra) grande
interesse pelas artes visuais teria conhecido a obra de Plínio.37 Pode-se perguntar se a referência de
Cusano ao arqueiro que tudo via — também um personagem muito difundido (fig. 21) — implicou
uma referência à discussão de Plínio sobre a representação de Alexandre, o Grande, segurando um
raio.38 Ainda mais especulativa, naturalmente, seria uma ligação entre o arqueiro de Nuremberg e o de
Plínio. Todavia, esse tipo de vínculo pode ser suposto, em minha opinião, no caso de uma famosa
pintura que sobreviveu: o Cristo abençoando de Antonello da Messina (Londres, National Gallery).
Antonello partiu de um tipo iconográfico venerável, o chamado Salvator Mundi (o Salvador do
Mundo), uma figura que “via o espectador independentemente de onde este estivesse olhando”, e
incluía o gesto de abençoar representado por inúmeros ícones (figs. 22, 23).

Antonello, que se interessava profundamente pelas obras dos pintores flamengos contemporâneos
seus como Petrus Christus ou Hans Memling (fig. 24), seguiu inicialmente a iconografia tradicional;
depois, modificou a mão que abençoa do Cristo, introduzindo um escorço acentuado e inovador. Muito
se escreveu sobre esse notável pentimento. Em minha opinião, Antonello foi inspirado pela passagem
de Plínio sobre Alexandre, o Grande, representado como Zeus: “os dedos parecem se projetar a partir
da superfície, e o raio dá a impressão de estar fora da pintura” (digiti eminere videntur et fulmen extra
tabulam esse). A História natural de Plínio apareceu em latim em 1469. A primeira tradução italiana
foi publicada em Veneza, em 1476, pelo impressor francês Nicolas Jenson.39 Esse imenso esforço de
publicação, de aproximadamente mil fólios, envolveu longas preparações. A tradução de Cristoforo
Landino deve ter estado disponível em Veneza em 1475, quando Antonello, recém-chegado da Sicília,
revisou e assinou sua pintura.40

“Pare che le dita sieno rilevate et el fulgore sia fuori della tavola”:essa significativa frase veio a
ser considerada — por exemplo no diálogo de Ludovico Dolce sobre pintura (1557) — como o locus
classicus, a maior autoridade sobre escorço.41 Plínio não deu indicação de como fazer para alcançar o
notável efeito, e assim sua lacônica descrição se tornou um desafio para aqueles que pretendiam
recriar (ou inventar) um fragmento de uma tradição perdida. As palavras de Plínio incitavam aqueles
que trabalhavam a criar ilusão pictórica. O escorço se tornou cada vez mais difundido entre artistas
ansiosos por provar sua habilidade para superar dificuldades.42 A influência decisiva nesse campo era
sem dúvida Michelangelo. Em A criação do Sol e da Lua e de outros afrescos da Capela Sistina, dedos
em projeção, mãos gesticulantes e acentuados escorços enfatizam as relações espaciais e narrativas43

(fig. 25). Além do gesto imperioso de Deus, pode-se ver o gesto do pintor: uma analogia não tão
oculta inspirada pela ideia neoplatônica de arte como criação divina.44



20. Dirk Bouts, Christus Salvator Mundi (Vera effigies), c. 1464.



21. Arqueiro da besta, Áustria, c. 1430.



22. Antonello da Messina, Cristo abençoando, c. 1465.



23. Ícone de Cristo Pantocrátor, Mosteiro de Santa Catarina
do Monte Sinai, séculos VI-VII.



24. Hans Memling, Cristo dando sua bênção, Flandres, 1478.



25. Michelangelo, A criação do Sol e da Lua, 1508-12
(detalhe do teto da Capela Sistina).

 
 
Num esplêndido desenho, hoje no British Museum, o grande pintor maneirista Pontormo articulou a

ideia de Michelangelo num contexto não narrativo (fig. 26). Aqui o braço projetado cria uma
impressão de estreita intimidade entre a imagem do próprio pintor, vista num espelho, e aquele que vê
como espectador.45 Cerca de um século depois, Caravaggio reelaborou o gesto com que Michelangelo
dotou Deus, o Pai, chamando Adão à vida, a fim de expressar um acontecimento diferente: são Mateus
convocado pelo Filho de Deus46 (fig. 27).



26. Jacopo da Pontormo, Estudo de nu, c. 1525.



27. Caravaggio, O chamado de são Mateus, 1598-1601.



Podemos interpretar o dedo apontado de Kitchener como uma versão secularizada e escorçada do
gesto horizontal de Jesus na pintura de Caravaggio? Afinal, em ambos os casos temos um chamado —
um chamado às armas, um chamado religioso. No entanto, as duas imagens são tão diferentes em seu
arranjo formal que se supõe que alguns (talvez muitos) vínculos se perderam nesse intervalo de
tempo. Não consegui encontrá-los. Minha conclusão provisória seria a seguinte: o cartaz de Lord
Kitchener pôde surgir porque duas tradições pictóricas interligadas existiam, envolvendo figuras
frontais que veem tudo, bem como figuras com dedos apontados em escorço.

Todavia, esses artifícios pictóricos, por si sós, teriam sido insuficientes para gerar o cartaz de Lord
Kitchener. Seu local de nascimento estava situado num ambiente visual diferente: a língua demótica
da publicidade47 (fig. 28).

7.

O cartaz para os cigarros Godfrey, Phillips and Sons foi reproduzido e muito elogiado num pequeno
livro de H. Bridgewater, gerente de publicidade do Financial Times, intitulado Advertising or the Art
of Making Known: A Simple Exposition of the Principles of Advertising [Publicidade ou a arte de
tornar conhecido: Uma exposição simples de princípios da publicidade], publicado em 1910.48

Bridgewater escreveu:

Acabei por encarar a guerra comercial como simplesmente um tipo mais elevado da guerra dos tempos antigos. Para competir
com sucesso na guerra moderna — Comércio —, deve-se possuir os mesmos atributos que levaram os homens à vitória
antigamente, ou seja, coragem, perseverança, habilidade para enfrentar dificuldades e por fim, mas não menos importante,
desembaraço.49



28. Anúncio dos cigarros Godfrey Phillips, Londres, c. 1910.



Artifícios técnicos não eram menos importantes. Entre eles Bridgewater salientava “o valor da
perspectiva”:

Por meio de apreciação e uso adequados da perspectiva, um artista pode retratar uma paisagem que se estende por uma grande
área (possivelmente milhares de milhas quadradas) em poucas polegadas quadradas.50

Um dedo em escorço podia também demonstrar o valor da perspectiva. Um VOCÊ igualmente
agressivo podia reforçar a mensagem. “O estilo ‘você’ de publicidade também cria uma grande dose
de atenção”, escreveu S. R. Hall em seu Writing an Advertisement [Escrevendo para publicidade]
(Boston, 1915):

Certos redatores eram capazes de atrair atenção e bons resultados por um vigoroso estilo de matéria dirigida ao leitor como uma
carta o seria, em que o pronome “você” era livremente usado. Era “Você, caro Leitor”, “Você precisa disto” e assim por diante.51

Na capa do London Opinion de 5 de setembro de 1914, o retrato de Lord Kitchener feito por Alfred
Leete era emoldurado por duas mensagens: “Este jornal assegura VOCÊ por mil libras”, “Cinquenta
fotografias SUAS por um shilling”. As mesmas técnicas usadas para atingir um alvo (em sentido
comercial) eram empregadas para vender a guerra. Aliás, em 1971, o Comitê para Desacreditar a
Guerra — a Guerra do Vietnã — publicou apenas um cartaz, cuja imagem e legenda invertiam a
mensagem de Lord Kitchener: “I WANT OUT” [Quero sair]52 (fig. 29).



29. Larry Dunst, “I Want Out” [Quero sair], cartaz, Estados Unidos, 1971.
Feito pelo Comitê para Desacreditar a Guerra.



8.

Os desenhos semanais de Alfred Leete para o London Opinion tinham invariavelmente um caráter
humorístico, mesmo quando lidavam com assuntos políticos.53 O tom sério de seu retrato de
Kitchener era bastante excepcional. Em 14 de novembro de 1914, Leete citou seu próprio trabalho,
com um tom mais jocoso, ao representar Lord Kitchener no ato de pegar um jovem lendo Football
Special, quando devia ter se apresentado como voluntário. Em 26 de dezembro, Leete contribuiu mais
uma vez para a campanha de recrutamento, reelaborando de modo brincalhão o cartaz “SKEGNESS IS SO

BRACING” [(a cidade litorânea de) Skegness é tão revigorante] (1908) de John Hassall, “com
reconhecimento ao célebre cartaz”.54

Nesse meio-tempo, porém, o Comitê Parlamentar de Recrutamento pedira a Alfred Leete para
transformar sua capa do London Opinion no cartaz que viria a se tornar tão famoso.55 As razões para
essa escolha foram salientadas várias vezes. Um escritor recentemente sugeriu que o Tio Sam, a
contraparte americana de Lord Kitchener, era “uma forte figura de autoridade com a qual o espectador
podia se identificar”.56 Mas era possível se identificar com uma figura tão autoritária? O olhar severo,
o dedo apunhalador, a perspectiva como que vista de baixo devem ter com frequência despertado uma
sensação de pavor, de distância hierárquica, de submissão. Mesmo um observador sofisticado como
Osbert Sitwell, que começou suas lembranças de Kitchener com um tom ligeiramente irônico, acaba
por voltar, em última instância, a uma atitude quase religiosa — como se estivesse reagindo ao antigo
protótipo do cartaz:

Com uma completa rigidez e solidez, [Kitchener] sentava-se ali como se fosse um deus, ligeiramente falido talvez, mas esperando
confiantemente que seu domínio terrestre se revelasse […] um olhar ligeiramente desfocado que parecia, em sua fixidez, quase
possuir um poder de adivinhação […]. E você podia, no olho do espírito, ver sua imagem estabelecida como a de um deus inglês,
por nativos em diferentes pontos do Império que ele ajudara a criar e apoiar, precisamente como os imperadores romanos tinham
sido antigamente adorados. Num período de poucos meses, em vários tapumes, grandes cartazes mostravam Lord Kitchener
apontando para perspectivas no espaço, assim prontamente percebidos, mesmo se focalizados com incerteza, e abaixo, a legenda
“Ele quer VOCÊ!”. Com frequência pensei nessa figura rígida.57

A mística imperial de Osbert Sitwell era compartilhada por observadores menos esnobes. O poder
do cartaz ignorava distinções de classe — um pequeno detalhe na ampla derrota dos trabalhadores
europeus.58

9.

Mas o artifício visual escolhido por Leete podia ser desenvolvido numa direção diferente. Citarei de
novo a passagem de Plínio (XXXV, 92) sobre a representação de Alexandre, o Grande, por Apeles: “Os
dedos parecem se projetar da superfície, e o raio dá a impressão de estar fora do quadro”. Até aqui me
detive sobretudo nos dedos projetados; fui incapaz de decidir se o arqueiro de Cusano apontando seu
arco para o espectador era uma reação deliberada a Plínio. Apeles retratou Alexandre, o Grande, como
Zeus: seu raio era um atributo de poder. No início do século XX, o raio mítico se tornou uma arma, um
arco atualizado: um revólver (fig. 30).

“Pare! Você não pode continuar sem ter lido que a máquina de escrever Polygraph é um produto
alemão de primeira classe”: essas palavras eram gritadas por um bandido montenegrino num anúncio,



de 1908 aproximadamente, de uma máquina de escrever feita por uma firma de Leipzig, Polyphon
Musikwerke.59

 
 

30. Anúncio de uma máquina de escrever Polyphon Musikwerke, Alemanha, c. 1908.

 
 
O objetivo do cartaz era prender a atenção do espectador e levá-lo a parar. Nesse caso, naturalmente

nenhum mecanismo de identificação estava envolvido. O bandido montenegrino não corporificava
nenhuma autoridade, mas uma ameaça (jocosa). O cartaz do cigarro Phillips, elogiado pelo gerente de
publicidade do Financial Times como uma admirável ilustração do poder de impressionar de uma
vigorosa ilustração, alcançou seu objetivo ao enviar uma mensagem mais contida.60

Todavia, ambos os cartazes corporificam uma característica visualmente agressiva, relacionada
com a frenética cena urbana superpovoada e tensa, onde deveriam ser vistos. Eu perguntaria se um
acontecimento visual análogo, embora projetado num plano quase metafísico, poderia ter inspirado a
nota que Aby Warburg escreveu em 27 de agosto de 1890: “Suposição de que o trabalho de arte é algo
hostil que se move em direção ao observador”.61 Cinco anos depois, os irmãos Lumière mergulham as
plateias de cinema no terror, projetando sua “Chegada de um trem na estação de La Ciotat”. Figuras
correndo em direção ao espectador se tornaram um aspecto recorrente dos primeiros filmes.62 O
cartaz de Lord Kitchener se apoiava nos mesmos artifícios visuais e era dirigido a uma audiência
acostumada com o cinema e seus truques visuais sofisticados, inclusive os close-ups de Griffith.
Artifícios visuais inventados por pintores helenísticos foram adaptados com êxito à vida do século XX

e suas exigências. Entretanto, como Warburg veio a reconhecer quando analisou a arte da Renascença



italiana, o significado de fórmulas antigas às vezes se inverte na transmissão.
Uma assustadora ilustração dessa inversão simbólica é fornecida por um cartaz alemão feito em

1944, durante a ocupação da Ucrânia63 (fig. 31). Essa horrorosa peça de propaganda nazista
transformou a descoberta de uma sepultura coletiva, resultado do extermínio stalinista, num
incitamento a massacrar judeus e bolcheviques. Pelo artifício visual que viemos a conhecer bastante
bem, o espectador, simbolicamente afrontado e ameaçado pelo comissário judeu, é instado a uma
vingança literal, reproduzindo um acontecimento com que estava perfeitamente familiarizado — um
pogrom. É evidente o grande significado dessa inversão da representação perdida que Apeles fez de
Alexandre, o Grande, inversão possivelmente inspirada pelo cartaz da Polyphon Musikwerke. A
corporificação da autoridade e do poder legítimo foi transformada num alvo de ódio.



31. “Vinnytsa”, cartaz alemão feito durante a ocupação da Ucrânia, 1944.



10.

Esse deslocamento nos leva, mais uma vez, à recepção do cartaz de recrutamento. “O país inteiro”,
escreveu um biógrafo de Kitchener, “foi logo coberto de cartazes que representavam Kitchener como
o personagem Grande Irmão, com um quepe de marechal de campo, olhos hipnóticos, bigode áspero,
um dedo que aponta e a legenda ‘Seu país precisa de VOCÊ’.”64

“Como o personagem Grande Irmão”: essa rápida referência a George Orwell merece um exame
mais sério. Logo no início de 1984 (1949), o leitor se vê diante da descrição de

um pôster colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme,
com mais de um metro de largura: o rosto de um homem de uns quarenta e cinco anos, de bigodão preto e feições rudemente
agradáveis. […] Era uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o acompanhem sempre que você se move. O GRANDE

IRMÃO ESTÁ DE OLHO EM VOCÊ, dizia o letreiro, embaixo.65

Eric Blair, que mais tarde assumiu o nome literário de George Orwell, nasceu em 1903 na Índia. Em
1907, mudou-se com a família para a Inglaterra. O trecho que acabei de citar é obviamente baseado
numa lembrança de infância dos cartazes de Kitchener espalhados por toda a Inglaterra no outono de
1914. Em 2 de outubro de 1914, Eric Blair, então com onze anos, publicou num jornal local seu
primeiro trabalho, um poema patriótico cujo final fazia eco ao apelo de Kitchener:

Awake! Young Men of England,
For if, when your Country’s in need
You do not enlist by the thousand,
You truly are cowards indeed.***
 
Dois anos depois, Blair publicou outro poema, intitulado “Kitchener”, para lamentar a morte do

marechal de campo.66

Não há necessidade de lembrar o papel desempenhado no romance pela imagem do Grande Irmão,
seja como um cartaz, seja a partir da tela de televisão.67 À luz do que eu disse até aqui, é impossível
não ver nessa passagem um eco distante (mas distinto) do que Plínio afirma sobre a imagem de
Minerva, “que via o espectador independentemente de onde ele estivesse olhando”. O eco é direto ou
indireto? Uma resposta a essa pergunta deveria levar em conta outra passagem de 1984:

Um novo pôster surgira de repente nas ruas de Londres. Não tinha dizeres e mostrava simplesmente a figura monstruosa de um
soldado eurasiano de três ou quatro metros de altura, avançando com um rosto mongólico desprovido de expressão, botas
imensas, apontando uma metralhadora que apoiava no quadril. Onde quer que você se posicionasse com relação ao pôster, o cano
da metralhadora, ampliado pela perspectiva, parecia estar sempre apontando para você. O pôster fora colado em todos os espaços
disponíveis de todas as paredes da cidade, suplantando em número os retratos do Grande Irmão.68

Esse soldado eurasiano é inegavelmente um vínculo a ser acrescentado à série de imagens
provenientes da pintura de Apeles, “representando Alexandre, o Grande, segurando um raio”. Orwell
pode ter conhecido a passagem de Plínio. Há, porém, outra possibilidade, mais intrigante: a de que
Orwell, ao pôr lado a lado o Grande Irmão e o soldado eurasiano, a imagem de autoridade que tudo vê
e a imagem agressiva de ameaça, estava de fato revelando a polaridade oculta subjacente a essa
imagem primeva altamente carregada, a figura que encara o espectador. Todavia, como lembrarão os
leitores de 1984, a guerra contra a Eurásia é um acontecimento encenado. Como o cartaz de Kitchener



que obliterava o general, a guerra televisionada é mais autêntica que a real. O Grande Irmão
provavelmente não existe: ele é um nome, um rosto, um slogan — como um cartaz que anuncia uma
marca comercial. Em 1949, quando foi publicado pela primeira vez, 1984 foi lido como um livro da
Guerra Fria; suas referências ao terror stalinista pareciam evidentes por si só. Meio século depois, a
descrição de uma ditadura baseada em mídia eletrônica e controle psicológico pode ser facilmente
aplicada a uma realidade diferente, não de todo impossível.

11.

O cartaz de Lord Kitchener (fig. 15) nos levou às lembranças de infância de Eric Blair. Não há
necessidade de insistir na relevância histórica de memórias, campo de pesquisa que Raphael Samuel
vigorosamente adotou. Memórias são a matéria da história, em especial para uma revista como
History Workshop,  cujo objetivo tem sido tornar as fronteiras dos historiadores profissionais mais
próximas das vidas das pessoas. Esse é um objetivo com que tenho profunda afinidade. Todavia, a
história — história como escrita histórica — é coextensiva à memória? Apesar da eloquência dos
argumentos de Samuel nessa questão, sinto-me mais próximo daqueles que, seguindo Maurice
Halbwachs, insistem em salientar a diferença entre memória e história.69 O estudo de caso que acabo
de lhes apresentar pode lançar alguma luz sobre essa diferença. Para decifrar as mensagens
subliminares transmitidas pelo cartaz de Lord Kitchener, precisamos de uma visão mais distanciada,
uma perspectiva deslocada no tempo, uma distância crítica: atitudes certamente nutridas pela
memória, mas que são independentes dela.

 
 
 
 

* Tradução de Júlio Castañon Guimarães.
**O texto em inglês desta citação reproduz uma linguagem oral carregada de peculiaridades e imprecisões. (N. T.)
*** Despertem! Rapazes da Inglaterra/ Pois se, quando seu País precisa,/ Vocês não se alistam aos milhares,/ Vocês na verdade são
mesmo covardes.



4. A espada e a lâmpada: Uma leitura de Guernica*1

1.

O fotógrafo húngaro Brassaï certa vez perguntou a Pablo Picasso por que ele inscrevia
obsessivamente uma data em cada trabalho. Picasso respondeu:

Por que você acha que faço isso? Porque não é suficiente conhecer as obras de um artista — é também necessário conhecer
quando ele as fez, por que, como, em que circunstâncias […]. Algum dia haverá sem dúvida uma ciência — pode ser chamada de
ciência do homem — que procurará saber mais sobre o homem em geral por meio do estudo do homem criativo. Com frequência
penso sobre esse tipo de ciência, e quero deixar para a posteridade uma documentação tão completa quanto possível. É por isso
que ponho uma data em tudo que faço.2

 
 

32. Pablo Picasso, Guernica, 1937.

 
 
Esse diálogo, segundo as Conversas com Picasso, de Brassaï, aconteceu em 6 de dezembro de 1943,

mais de seis anos depois de Picasso ter terminado Guernica (fig. 32), a mais documentada pintura não
apenas da carreira de Picasso, mas provavelmente da história da arte ocidental.3

Tendo em vista a excepcional quantidade de testemunhos datados referentes à sua gênese e
evolução, Guernica constitui um caso ideal para se formularem as questões, levantadas por Picasso,
sobre “por que, como, em que circunstâncias” essa obra de arte foi feita.4 Um exame do processo que
gerou uma das primeiras representações do bombardeio em massa de civis — essa novidade da guerra
moderna — também pode lançar luz sobre a surpreendente observação de Picasso de que uma
investigação relativa ao “homem criativo” pode ser válida para o estudo do “homem em geral”.5

2.

Comecemos pelas circunstâncias políticas. Guernica foi mostrado pela primeira vez em 1937, em



Paris, na Exposition Internationale des Arts et des Techniques Appliqués à la Vie Moderne. 6 O
panorama da Exposição era dominado pelos pavilhões alemão e soviético — duas enormes
construções na margem direita do Sena, uma em frente à outra, dos dois lados do eixo que ia do Palais
de Chaillot à Torre Eiffel.7 Uma publicação oficial feita pelo governo alemão apresentava os dois
pavilhões como “zwei Weltanschauungen” [duas visões do mundo] (fig. 33).8

Todavia, em 1937 a competição ideológica entre os dois regimes se transformara num confronto
político e mesmo militar. Por quase um ano o governo republicano espanhol, com a ajuda da União
Soviética, assim como das Brigadas Internacionais e dos governos da França e do México, vinha
combatendo o exército insurgente liderado por Francisco Franco, que era apoiado pela Alemanha
nazista e pela Itália fascista. A pintura de Picasso, exposta com destaque no pavilhão espanhol,
comemorava um acontecimento sanguinolento dessa guerra civil: o bombardeio da pequena localidade
basca de Guernica por um enxame de aviões alemães (e alguns italianos) — a chamada Legião Condor
— em 26 de abril de 1937. A localidade fora arrasada; cerca de 2 mil civis haviam sido mortos.

3.

O enorme impacto de Guernica de Picasso na imaginação do século XX é bem conhecido. A pintura
é amplamente encarada como um manifesto antifascista — um raro exemplo de uma grande obra de
arte que transmite com sucesso uma mensagem política.

Mas a mensagem de Guernica será realmente tão clara por si só?
Num ensaio intitulado “O confronto político das artes na Exposição Universal de Paris de 1937”, o

historiador da arte Otto K. Werckmeister opunha o modernismo — a arte das democracias liberais —
ao frio classicismo apoiado pelos regimes totalitários, como a Alemanha nazista e a União Soviética.
“O pavilhão espanhol com o mural de Picasso”, segundo Werckmeister, entra nesse conjunto de
relações como “uma antítese deliberada, uma afirmação da liberdade política expressa por um desafio
através da arte moderna feito a regimes que estavam empenhados numa política de supressão da arte
moderna em seus próprios países.” Não preciso salientar os plurais: “regimes”, “países”.
Werckmeister via Guernica essencialmente como uma declaração sobre o papel da arte moderna no
mundo moderno. Por meio dessa obra, Picasso teria investido não somente contra o fascismo, mas
contra o totalitarismo em geral — ou seja, tanto a Alemanha nazista quanto a União Soviética, que
estavam direta e indiretamente combatendo uma à outra na Espanha. E a oposição de Picasso teria
sido inteiramente em nome da democracia liberal, o único regime político não abertamente hostil à
arte moderna: “O mural de Picasso é um exemplo da arte moderna, como declaração livre e pessoal,
sem orientação de qualquer órgão governamental e sem manifesta preocupação com uma compreensão
pelas massas”. Werckmeister, em sua conclusão, elaborou e expôs com precisão essa observação
crítica, ressaltando a atitude supostamente elitista de Picasso: “Guernica veio a ser um testemunho do
compromisso intrínseco da arte moderna com a liberdade e a democracia. Esse foi o momento em que
a arte moderna começou a ser promovida como o veículo ambíguo da opinião livre”.9

 
 



33. Heinrich Hoffmann, Dois prédios, duas visões da vida, 1937.

 
 
A argumentação de Werckmeister reformulava, ainda que de uma perspectiva diferente, um

comentário que Anthony Blunt fizera cinquenta anos antes num artigo sobre a Exposição Internacional
publicado no Spectator de 6 de agosto de 1937. Depois de mencionar o “grande mural do pavilhão da
Espanha que Picasso dedicou ao povo espanhol em memória de Guernica”, Blunt escreveu:

O gesto é bonito, e mesmo útil, na medida em que mostra a adesão de um eminente intelectual espanhol à causa de seu governo.
Mas a pintura é decepcionante. Fundamentalmente, é a mesma coisa que as cenas de corridas de touros de Picasso. Não é um ato
de lamento público, mas a expressão de uma ideia própria inusitada que não dá mostra de que Picasso tenha percebido a
significação política de Guernica. O povo espanhol ficará grato pelo apoio de Picasso, mas não será consolado pela pintura.10

À luz da recepção posterior de Guernica, a negação de sua relevância política por esse jovem e
intransigente historiador marxista da arte parece quase ridícula. (Posteriormente Blunt mudou por
completo sua opinião sobre o valor político e artístico do mural.)11 Seria possível, porém, objetar que
o sucesso de Guernica, ao transformar a pintura num ícone, obscureceu seu significado. Hoje, parte do
choque inicial provocado por Guernica se desfez, como nos lembra a mudança da inflamada
observação de Blunt de que Guernica não era “um ato de lamento público, mas a expressão de uma
ideia repentina particular” para a tranquila caracterização que Werckmeister fez do mural como uma
“declaração livre e pessoal […] sem manifesta preocupação para com uma compreensão pelas
massas”. Para ter uma ideia de seu impacto inicial, precisamos examinar o contexto em que Guernica
foi mostrado pela primeira vez.

4.

Em seu artigo no Spectator, Blunt observou que no dia da inauguração da Exposição Internacional,
só os pavilhões dos “Estados totalitários” — Itália, Alemanha e União Soviética — estavam prontos.12

Os três pavilhões compartilhavam um idioma arquitetônico classicizante,13 embora essa linguagem
permitisse um espectro de opções, já que cada um deles tinha implicações ideológicas diferentes. Para
o pavilhão alemão, quadrangular e relativamente estático, que era encimado por uma grande escultura
de uma águia segurando uma suástica em suas garras, Albert Speer, que sonhava em “se tornar um



segundo Schinkel”, usou um vocabulário solene e imponente, perto do estilo neoclássico simplificado
dos templos de Ewige Wache em Munique, e em última instância inspirado pelo estilo dórico de que
Hitler tanto gostava (figs. 33-5).14 Centrados na disciplina, na hierarquia e na guerra, os dórios havia
muito tinham sido percebidos, por um público amplo e culto, como uma sociedade essencialmente
autoritária. Num famoso ensaio publicado em 1934, Gottfried Benn usou o estilo dórico como uma
metáfora assustadora e profundamente ambivalente para a Alemanha nazista.15



34. Heinrich Hoffmann, Ewige Wache, c. 1934 [demolido em janeiro de 1947].



35. Heinrich Hoffmann retratando Albert Speer e Adolf Hitler com uma maquete do pavilhão alemão, c. 1937.

 
 
Uma nota diferente e mesmo antitética era dada, no arranhado idioma classicizante, pelo dinâmico

e progressivamente escalonado pavilhão soviético de Boris Iofan. Ele culminava na escultura de Vera
Mukhina Operário e camponesa de kolkhoz (fig. 36), com cerca de 25 metros. Fazendo eco ao gesto
dos tiranicidas Harmódio e Aristogíton (fig. 37), cuja estátua era venerada na antiga Atenas, Mukhina
sugeria que o regime soviético, baseado na aliança entre camponeses e trabalhadores, não somente
levava à perfeição a tradição democrática grega, mas também superava suas limitações de classe e
gênero.16

Em frente ao pavilhão alemão, do outro lado do Sena, o pavilhão italiano projetado por Marcello
Piacentini falava o idioma classicizante com sotaque latino, combinando elementos reminiscentes da
Roma clássica, da Renascença e do estilo internacional. Sobre uma plataforma à esquerda da entrada
ficava uma escultura, com cerca de seis metros, de Giorgio Gori, O espírito do fascismo — uma fraca
imitação de Gattamelata, a estátua equestre em bronze feita por Donatello em 1447 para a Piazza del
Santo, em Padova, a qual, por sua vez, fora inspirada pela estátua equestre em bronze do século II do
imperador romano Marco Aurélio.17

Esses três pavilhões foram completados em 24 de maio de 1937. O pavilhão espanhol — um
exemplo elegante e discreto de arquitetura funcionalista — foi inaugurado em 12 de julho.18

Inicialmente, a contribuição de Picasso para a ornamentação do pavilhão deveria ser bastante modesta.
O texto sobre o pavilhão espanhol no catálogo oficial da Exposição Internacional, provavelmente
preparado com muita antecedência, mencionava Picasso entre os “colaboradores artistas” espanhóis,
ao lado de Joán Miró e Alberto Sánchez Pérez, mas somente para “esculturas exteriores”. De fato,
duas obras de Picasso em cimento não pintado foram mostradas do lado de fora do pavilhão. Cabeça
de mulher com chignon (1932; cimento, Antibes, Museu Picasso) foi instalada à esquerda da fachada
principal (oeste), e Mulher com vaso (1933; cimento, Antibes, Museu Picasso) foi disposta no lado
sul, perto do pavilhão polonês; duas outras cabeças em cimento, bem como um pequeno nu em bronze,
foram mostradas no interior, no terceiro andar do pavilhão.19

Por fim, porém, as autoridades espanholas queriam um envolvimento mais visível. No início de
1937, Picasso concordou em pintar um mural especialmente para o pavilhão, pelo qual recebeu



(detalhe revelado apenas depois de sua morte) 150 mil francos — uma soma considerável.20 Segundo
as lembranças de Josep Lluis Sert, o principal arquiteto do pavilhão espanhol,

certo dia, recebemos as medidas da parede que tínhamos reservado para seu [de Picasso] quadro e as discutimos. Ele disse que o
quadro não se estenderia por todo o comprimento do pavilhão; a altura era pequena e ele queria que a pintura tivesse certas
proporções. Prometeu que o trabalho seria completado, mas até o último momento duvidamos de que ele fosse realmente fazê-lo.
Mas Picasso sempre gostou de manter seus planos em segredo enquanto fazia seus quadros.21



36. Vera Mukhina, Operário e camponesa de kolkhoz (Rabochii i Kolkhoznitsa), 1937.



37. Os tiranicidas se preparando para matar o tirano Hiparco: Harmódio e Aristogíton. Réplica romana (117-38 d.C.) do original
grego em bronze (480-470 a.C.).



38. Pablo Picasso, O estúdio: o pintor e seu modelo, 18 de abril de 1937.

 
 
Sert supunha que “a pintura” fosse Guernica. No entanto, uma série de doze esboços revela que

Picasso inicialmente escolheu o pintor e seu modelo (fig. 38) como tema do mural. A forma alongada
dos esboços subsistentes, cujas proporções estão muito próximas das de Guernica, é certamente
compatível com o relato de Sert.

O pintor e seu modelo é um “tema inteiramente apolítico”, observou um estudioso.22 Seria possível
objetar que no passado — por exemplo, na grande, famosa e enigmática tela de Gustave Courbet O
estúdio do pintor (1855; Paris, Museu d’Orsay) — o estúdio fora considerado um espaço simbólico,
aberto ao mundo externo, incluindo o universo da política.23 Picasso poderia ter desenvolvido seu
tema nessa direção. Ou, ao contrário, poderia ter enfatizado a dimensão autorreflexiva e fechada do
estúdio, possivelmente como um tranquilo desafio às declarações grandiloquentes feitas por alguns
dos pavilhões mais destacados da Exposição Internacional. Nunca saberemos. Em 28 de abril a
imprensa parisiense anunciou a notícia do bombardeio de Guernica, que ocorrera dois dias antes. Em
1o de maio, Picasso fez o primeiro esboço para Guernica (fig. 39).

 
 

39. Pablo Picasso, esboço para Guernica, 1o de maio de 1937.



 
 
5.

A relação entre os esboços para O estúdio: o pintor e seu modelo e aqueles para Guernica tem sido
discutida com frequência, sobretudo em termos de conteúdo.24 Para mim, a conexão formal parece
mais reveladora. O gesto do pintor que olha para seu modelo (ver fig. 38) é claramente reduplicado em
Guernica pela mulher que segura um lampião (fig. 40), cujo gesto, por sua vez, reduplica o do pintor
em atividade (fig. 41).25

 
 

40. Pablo Picasso, Guernica, 1937 (detalhe).

 
 
Essas comparações são indiretamente apoiadas por comentários feitos pelo arqueólogo clássico

Otto J. Brendel num ensaio que possivelmente é o melhor já escrito sobre Guernica. Referindo-se à
mulher que segura o lampião como “uma das ideias germinantes de toda a composição”, Brendel a
relacionou com alguns exemplos anteriores do que poderíamos chamar, fazendo eco a uma conhecida
observação de Carl Einstein, a “mitologia particular” de Picasso.26 No entanto, comparada com as
mulheres que observam citadas por Brendel (ver, por exemplo, fig. 42), a mulher que segura um
lampião em Guernica parece pertencer a uma esfera menos privada — impressão transmitida por seu
gesto clássico. Diz, mais uma vez, Brendel:

 
 



41. Dora Maar, Picasso pintando em seu ateliê, 1937.

 
 
Símbolos verdadeiros têm longa vida e, como os sonhos, adaptam-se a muitas situações diferentes. Nesse sentido, eu diria que em
Guernica a mulher com o lampião substitui o observador das composições anteriores. Ela desempenha as mesmas funções. No
contexto de Guernica, ela é uma exceção até estilisticamente […]. A própria mulher parece uma antiga máscara de tragédia […].
Ela assume o papel do coro numa tragédia grega.27

Ela também assume o papel do pintor. Em 1963, o escritor francês Michel Leiris, que estava entre
os amigos mais próximos de Picasso, escreveria em seu diário: “Parece evidente que a pintura — o ato
de pintar — é para P[Picasso] o mais importante de todos os temas”.28 Leiris explicava que estava se
referindo ao fascínio de Picasso pelos quadros dos outros, atestado por seus numerosos pastiches,
reelaborações e assim por diante. Todavia, as palavras de Leiris têm outras implicações. Para Picasso,
o ato de pintar podia ser uma metáfora para o ato de amar, ou — como em Guernica —para o ato de
conhecer.

 
 



42. Pablo Picasso, Minotauromaquia, 23 de março de 1935.

 
 
6.

Numa entrevista citada com frequência, publicada dois anos antes de pintar Guernica, Picasso
disse:

No passado, os quadros avançavam para o término por estágios. Cada dia trazia algo de novo. Um quadro era uma soma de
acréscimos. Em meu caso, um quadro é uma soma de destruições. Faço um quadro — depois o destruo. No final, porém, nada
está perdido: o vermelho que tirei de um lugar aparece em algum outro.

Seria muito interessante preservar fotograficamente não os estágios, mas as metamorfoses de um quadro. Possivelmente se
descobriria então o caminho seguido pelo cérebro ao materializar um sonho. Mas há algo de muito estranho — observar que no
fundo um quadro não muda, que a primeira “visão” permanece quase intacta, a despeito das aparências.29

 
 



43. Pablo Picasso, esboço para Guernica, 1o de maio de 1937.

 
 
Os esboços de Picasso, bem como as fotografias de Dora Maar que registram as metamorfoses de

Guernica, confirmam que a “primeira ‘visão’”, rascunhada em 1o de maio, de fato permaneceu “quase
intacta” até o fim (ver figs. 32 e 39).

Todavia, o “quase” é importante. Vejamos inicialmente um pequeno detalhe no primeiro esboço:
um objeto sobre o lombo do touro que foi interpretado como um pássaro.30 Eu preferiria lê-lo como
um par de banderillas, o que seria coerente com a ideia de que o plano de Picasso para Guernica
envolvia inicialmente uma corrida de touros, mas eu não insistiria nessa interpretação. Mais
importante é que Picasso, no segundo esboço para Guernica —datado, como o anterior, de 1o de maio
—, tenha começado a mudar, ou especificar, o objeto sobre o lombo do touro. Independentemente do
que ele tenha sido, tornou-se um cavalo alado da antiga mitologia grega, Pégaso (fig. 43).

Esse cavalo alado não sobreviveu à destructio destructionum de Picasso — não está na pintura
concluída —, mas sua presença efêmera cria uma reação em cadeia. Em 1o e 2 de maio, Picasso fez
dois outros esboços do conjunto, ambos esmeradamente executados em madeira. O primeiro desenho
tinha vários elementos clássicos, inclusive um pequeno cavalo alado que saía da barriga de um cavalo
ferido. O segundo desenho omitia o cavalo alado e o elmo; a lança se transforma numa vara de picador
e a cena se torna inequivocamente uma corrida de touros.

Picasso estava claramente avaliando versões alternativas distintas pela presença ou ausência de
elementos clássicos. Pode-se indagar se a atmosfera da segunda versão, a da corrida de touros, poderia
ter sido mais frenética, como parece sugerir o contraste entre o touro que salta e, na versão anterior e
classicizante, o touro solene e fixo. Um novo esboço do conjunto, datado de 9 de maio, que incluía
detalhes dramáticos como a mulher que avança à direita, parece mostrar que Picasso estava se
inclinando para a versão moderna. Na pintura final, porém, os detalhes classicizantes vêm à tona de
novo, na espada quebrada e na figura do guerreiro prostrado.

A permanência estrutural da visão mencionada por Picasso é inegável. Mas foi acompanhada por
um processo que envolvia incertezas, explorações, escolhas.

7.

Para decifrar essas pesquisas, temos de compreender por que Picasso incluiu uma alusão à antiga
mitologia grega — Pégaso, o cavalo alado — numa pintura que celebrava um acontecimento moderno.
Blunt observou que o cavalo alado era uma autocitação. Aparecera em Sonho e mentira de Franco, a
série de gravuras contra Franco que Picasso fez em 1937. Talvez seja mais importante o fato de o
cavalo alado ter aparecido vinte anos antes, na grande cortina de abertura do balé Parade que Picasso
pintou quando estava em Roma, em 1917. Parade, para o qual Jean Cocteau escreveu o roteiro e Erik
Satie compôs a música, foi estreado pelo Ballets Russes de Serge Diaghilev em Paris no final desse
ano.31

A cortina de Parade teve um impacto duradouro no trabalho de Picasso, em especial nas
composições grandes ou particularmente ambiciosas.32 Todavia, a natureza desse impacto precisa de



algum esclarecimento. Durante certo período, os contatos intelectuais e artísticos de Cocteau com
Picasso parecem ter sido muito frutíferos para ambos. Pode-se perguntar, por exemplo, se le rappel à
l’ordre (o chamado à ordem) — o mot d’ordre  (palavra de ordem) artístico que Cocteau usaria como
título para a influente coletânea de ensaios que publicou em 1923 — teve origem na viagem a Roma
que Cocteau e Picasso fizeram juntos em 1917.33 Em Roma, Picasso fez um retrato de Cocteau que
ressaltaria sua novidade estilística, rejeitando corretamente as referências a Jean-Auguste-Dominique
Ingres que foram feitas quanto a este e a desenhos similares.34 De fato, o retrato exibe uma elegância
quase cubista revestida de uma feição arcaica grega tal como destilada por Ingres (figs. 44, 45).35

A relevância desse desenho foi logo notada por um crítico, ninguém menos que Marcel Proust,
numa passagem que, se não estou enganado, escapou à atenção dos estudiosos de Picasso. Jacques-
Emile Blanche, o artista e historiador da arte que pintou o retrato de Proust, publicou o primeiro
volume de suas memórias em 1919. A introdução de Proust a esse volume contém uma inesperada e
sobretudo rebuscada digressão. Depois de comparar Blanche a Eugène Fromentin, que também fora
tanto pintor quanto escritor, Proust observava que Fromentin, em seu Les maîtres d’autrefois:
Belgique-Hollande [Os mestres do passado: Bélgica-Holanda], nem mesmo mencionava o maior
pintor holandês, Jan Vermeer. Então Proust voltava a Blanche — de fato, a Cocteau: “Certamente
Blanche, como Jean Cocteau, faria justiça ao grande, ao admirável Picasso, que concentrou todos os
aspectos de Cocteau numa imagem que, por sua nobre rigidez, faz parecer um pouco apagadas todas as
minhas lembranças dos mais encantadores Carpaccio de Veneza”.36 Picasso como Vermeer, o maior
entre seus pares. Isto era de fato um grande elogio — bem como uma prova da espantosa capacidade
de Proust de ficar a par dos novos acontecimentos artísticos.



44. Pablo Picasso, Jean Cocteau, 1917.



45. Jean-Auguste-Dominique Ingres, Virgílio lendo a Eneida para Augusto, Otávia e Lívia, ou “Tu Marcellus eris…”, c. 1819
(fragmento).

 
 
Todavia, essa ênfase na rigidez estilística do desenho é ainda mais importante. Encontra-se a

mesma característica no surpreendente retrato que Picasso fez de Ígor Stravínski (fig. 46), também
realizado em Roma em 1917, quando se conheceram;37 e ambos os retratos antecipam obras
posteriores de Picasso, como as Três mulheres na fonte  (1921; Nova York, Museu de Arte Moderna) e
Mãe e filho (fig. 47). De modo mais indireto, os retratos parecem antecipar a visão da Grécia arcaica
que inspirou Oedipus Rex, a “ópera-oratório” criada em 1925 por Stravínski e Cocteau. Em 1928 Ernst
Bloch atacou Oedipus Rex, e a rigidez da obra era seu alvo:

Essa rigidez é o tributo do Stravínski posterior à reação de Paris, de fato à estabilização capitalista do mundo; daí também deriva
aquilo que é chamado o “objetivismo” dessa música. Trata-se da enfática alienação de toda psicologia, mas também de tudo que é



humano […]. O texto latino de Cocteau, acrescentando ainda elementos de fascismo bastante diferentes, de fato quase misteriosos
[…]. Picasso, Stravínski, Cocteau se tornaram, ao abordar a forma antiga, uma tríade e a última sedução da “proporção” que o
estrato superior da burguesia produziu na undécima hora.38

Por fim, Bloch mudaria sua opinião a respeito de Picasso, e em especial sobre Guernica. No
entanto, esse ataque nos lembra que, nas décadas de 1920 e 1930, o uso de uma linguagem clássica (ou
neoclássica) era uma questão altamente política para a esquerda, em especial para a esquerda não
comunista. Em 1932, por ocasião do centenário da morte de Goethe, Carl Einstein desencadeou um
ataque violento contra o classicismo.39 O alvo imediato do artigo de Einstein era a crescente
hostilidade contra a vanguarda artística e intelectual, o que constituía um aspecto proeminente da
política de Stálin para a cultura. Einstein rejeitava o apelo ao “humanismo” feito por Anatóli
Lunacharski, comissário soviético para a educação entre 1917 e 1929, afirmando que “em nenhum
lugar se faz qualquer menção às forças irracionais. Pelo contrário, temos aqui um historicismo barato
e raso e uma mania cultural”.40



46. Pablo Picasso, Ígor Stravínski, 1917.



47. Pablo Picasso, Mãe e filho, 1921.



Ao atacar Goethe — ou seu clichê —, Einstein adotou tom semelhante:

Esse otimista [Goethe] nunca compreendeu que a cognição é uma forma de destruição, um processo de morte, e não lhe ocorreu
olhar para a cognição do ponto de vista da morte, como um meio para a destruição do real, uma defesa contra a pressão caótica
do mundo. A cognição, como toda forma, é um processo de morte, e significa antes de tudo uma diminuição dos contatos de
vida, a eliminação da realidade convencional, a fim de criar um novo mito, que é nossa realidade mais forte.41

Ao enfatizar a necessidade de novos mitos, Einstein implicitamente se referia ao trabalho de
Picasso, um artista que desempenhou em seu espírito o papel de um anti-Goethe. Um ano antes,
Einstein comentara as obras de Picasso de 1928 nos seguintes termos:

O que Picasso estava criando aqui era uma série de imagens figuradas, criaturas de uma mitologia formal […]. As visões em sua
imediaticidade parecem profundamente distantes do lugar-comum e da imitação. Pois essas imagens derivam de reinos psíquicos
ainda indomados e ultrapassam os cálculos da razão. Os velhos símbolos — a estaca, o crânio, a casa e o útero — são aqui
redescobertos.

[…] Picasso percebeu que a imagem autônoma postula a morte da realidade. No entanto, a realidade é assim reforçada, à
medida que novas massas de imaginação são projetadas nela.42

 
Einstein atuava em grupos antifascistas muito antes de aderir às Brigadas Internacionais na Guerra

Civil Espanhola (suicidou-se em 1940, após a derrota da França), e foi um dos primeiros estudiosos
europeus a abordar em profundidade a arte africana. Assim, sua ênfase na irracionalidade e na
necessidade de novos mitos, bem como seu ataque ao classicismo burguês de Goethe e Lunacharski,
tinham implicações artísticas e políticas. Em certo sentido, Einstein antecipou a proposição de
Thomas Mann, feita em 1942 ao comentar seu próprio romance José e seus irmãos (1933-6), de que o
mito deveria ser retirado das mãos do fascismo,43 embora de um ponto de vista diferente, até mesmo
oposto (tanto a rejeição de Goethe quanto o elogio de Picasso teriam horrorizado Mann). No entanto, a
solução de Picasso para o problema da realidade convencional, como o próprio Einstein salientou,
dependia de uma “mitologia privada”. O pintor e seu modelo, a ideia inicial de Picasso para o mural
do pavilhão espanhol, era um tema rico em associações privadas. Sua decisão de celebrar um
acontecimento público provavelmente forçou Picasso a incluir elementos extraídos de uma linguagem
pública e amplamente partilhada — ou seja, a mitologia clássica.44

8.

Até aqui me detive nos detalhes classicizantes — o cavalo alado, o elmo, a espada quebrada. Porém,
observou-se há algum tempo que a própria estrutura do mural tem conotações clássicas. Em 1946, A.
H. Barr Jr. escreveu:

A composição é claramente dividida no meio; e as metades são cortadas por diagonais que, juntas, formam um evidente triângulo
em forma de empena — começa com a mão à esquerda, o pé à direita, e culmina no alto da lâmpada no centro —, um triângulo
que sugere a composição de frontão de um templo grego.

Essa observação inspirou a definição que Clement Greenberg deu a Guernica: “uma cena de batalha
de um frontão que foi achatado sob um rolo compressor a vapor defeituoso”.45

O surgimento dessa composição pode ser seguido nos esboços para Guernica. Depois do



aparecimento em 1o e 2 de maio das versões alternativas do conjunto — a versão com o soldado de
elmo, a outra com o picador —, ocorreu um hiato de uma semana. Em 8 de maio, Picasso começou a
trabalhar de novo em seu mural, criando uma série de esboços cujas proporções alongadas estavam
perto daquelas da pintura final.46 Além dos esboços relacionados com o cavalo, o touro e assim por
diante, surgiu uma nova figura: uma mulher que segura uma criança morta. Em 9 de maio, um esboço
do conjunto chegava bastante perto do arranjo final. Uma comparação entre esse esboço e os
precedentes, que estavam perto do quadrado (ver fig. 43), mostra que a inclusão da mulher que avança
a partir da extrema direita reorientava toda a composição, enfatizando suas características de friso.

O exame dessa mudança na elaboração de Guernica nos permite entrar no estúdio-laboratório de
Picasso e nos incentiva a ver mais claramente sua atitude em relação à tradição pictórica. Antes,
porém, é necessário fazer uma digressão.

9.

A morte de Germânico de Poussin foi, como Robert Rosenblum observou muitos anos atrás, uma
das pinturas mais influentes na tradição pictórica ocidental.47 Encomendada pelo cardeal Francesco
Barberini em 1626, essa cena no leito de morte baseada em antigos sarcófagos que representavam a
morte de Meleagro passou por numerosas permutações no decorrer do século XVIII. A maioria delas
parece confirmar a observação de Francis Haskell de que “as realizações de Poussin antes fechavam
do que abriam caminhos para os artistas — pelo menos até a época de David”.48

 
 

48. Jean-Baptiste Greuze, Morte de um pai cruel abandonado por seus filhos, 1769.

 
 
Jean-Baptiste Greuze é a única exceção relevante a essa regra. O imperador Septímio Severo

censura Caracala, uma imitação bastante servil de A morte de Germânico de Poussin e com a qual
Greuze esperava obter reconhecimento como pintor histórico, foi vista de modo geral como um
fracasso. Em compensação, nas cenas de gênero pelas quais era famoso, ele imaginativamente
retrabalhou o arranjo semelhante a friso inspirado pela cena do leito de morte de Poussin, cercando



seus personagens burgueses com uma aura classicizante; A maldição do pai: o filho punido ilustra isso
à perfeição.49 Foi, todavia, no vigoroso desenho Morte de um pai cruel abandonado por seus filhos
(fig. 48) — exposto com O imperador Septímio Severo censura Caracala no Salão de 1769 — que
Greuze abandonou a linguagem imponente e solene que tomara de Poussin em favor de um modo
agitado, que ele claramente considerava apropriado para uma cena desprovida de qualquer dignidade
moral ou social.50 “Que tema! […] esse tema me escandaliza; lamento que um francês tenha pensado
nele”, comentou um crítico contemporâneo.51 O choque era com certeza aumentado pelo fato de na
época (e por longo tempo a seguir) Greuze ser amplamente apreciado como um pintor suave e
sentimental — ideia que só se tornou obsoleta quando Willibald Sauerländer demonstrou a profunda
dívida das Pathosfiguren de Greuze para com Michelangelo e a escultura clássica.52 As reverberações
da Criação de Adão de Michelangelo (fig. 49) na Morte de um pai cruel abandonado por seus filhos
são apenas um exemplo do duradouro efeito do período que Greuze passou em Roma entre 1755 e
1757.

 
 

49. Michelangelo, Criação de Adão, c. 1512 (detalhe do teto da Capela Sistina).

 
 



50. Henry Fuseli, O pesadelo, 1781.

 
 
Se não estou enganado, não foi observado até agora que o corpo do pai que cai, no desenho de

Greuze, encontrou eco na obra mais famosa de Henry Fuseli, O pesadelo (fig. 50), que data de 1781.53

Sem Michelangelo, Fuseli nunca teria existido como artista, porém a ligação específica que saliento
sugere que Fuseli olhava não apenas para Michelangelo e Greuze, mas também possivelmente para
Michelangelo através dos olhos de Greuze.54 Por exemplo, A aparição de Júlia para Pompeu em um
sonho (fig. 51), obra que data de 1768-70, bem no início do período de Fuseli em Roma,55 lembra uma
passagem da biografia de Fuseli escrita por Allan Cunningham:

Era uma história que ele [Fuseli] gostava de repetir, como deitava de costas dia após dia, semana após semana, com os olhos
voltados para cima e interrogativos, meditando sobre o esplêndido teto da Capela Sistina — sobre a grandeza inatingível do
Florentino. Ele às vezes, de fato, acrescentava que essa posição de repouso era necessária para um corpo fatigado como o seu
com as agradáveis gratificações de uma cidade deleitosa. Imaginava, de qualquer modo, que sorvia, enquanto estava deitado, o
espírito do sublime Michelangelo, e que, pelo estudo na Sistina, tinha o pleno aproveitamento do manto de inspiração suspenso
visivelmente acima dele.56

Como sabemos, Greuze também se beneficiara do “manto de inspiração” suspenso pelo “sublime
Michelangelo”. Outros desenhos dos anos romanos mostram que Fuseli voltou obsessivamente à
composição agitada e semelhante a friso na qual Greuze se apoia em Morte de um pai cruel.
Traduzindo a prática de Greuze em seu próprio estilo conturbado, Fuseli usou o mesmo padrão
(embora não os mesmos gestos) para todo um espectro de temas centrados nas emoções extremas —
loucura, súplica, luto. Um desenho (fig. 52), datado de 1772, que Fuseli descreveu como feito a partir
de uma cena que observou no Hospital de Santo Spirito em Roma,57 ilustra que para ele a realidade se
arranjava segundo Pathosfiguren ou Pathosformeln preexistentes inspiradas por Michelangelo — ou,
mais precisamente, por uma leitura Sturm-und-Drang de Michelangelo fortemente influenciada tanto
pelos maneiristas italianos quanto por Greuze. De modo semelhante, uma cópia de um desenho para a
luneta (hoje destruída) Phares, Esrom, Aaram  da Capela Sistina foi expandida por Fuseli em Os



etólios imploram a Meleagro que defenda a cidade de Cálidon (fig. 53).58 Ao comparar o último com
Lear pranteia Cordélia morta (1774; Londres, British Museum), desenho que Fuseli fez em Roma,
Frederick Antal observou: “Também não é característico do classicismo o modo dinâmico como, em
seus [de Fuseli] desenhos, longas diagonais usualmente atravessam e dominam a composição”.59

 
 

51. Henry Fuseli, Aparição de Júlia para Pompeu em um sonho, c. 1768-70.

 
 
“Classicismo” é uma palavra que sempre precisa de uma especificação. Em Roma, Fuseli viu, e

admirou com certa distância, A morte de Germânico de Poussin. Também teve uma amizade próxima
com Jacques-Louis David, que chegou a Roma em 1775, mas seus caminhos artísticos nunca se
cruzaram (no entanto, eu afirmaria que Fuseli pode ter ajudado David a encontrar seu próprio
caminho).60 O “estilo classicista convulsivo e agitado” — estou novamente citando Antal —,
desenvolvido por Fuseli em Roma a partir de 1770, era tão distante quanto se pode imaginar da
interpretação que David fazia da Antiguidade clássica filtrada através de Poussin.61 Todavia, alguns
dos discípulos de David — por exemplo, Anne-Louis Girodet-Trioson e François Jean-Baptiste
Topino-Lebrun, que, depois da Revolução Francesa, passaram alguns anos como hóspedes da
Accademia di Francia em Roma — apoiaram-se em Fuseli para alcançar alguma distância em relação
a seu imponente mestre. Em 1791-2, Girodet pintou Hipócrates que recusa os presentes de Artaxerxes,
em que tentou alcançar uma conciliação entre o estilo escultural de David e as agitadas composições
de Fuseli. Nessa tela, Girodet se apoiou em sua “expressão dos sentimentos da alma”, uma abordagem
psicológica para retratar a figura humana que ele desenvolvera sob a influência das teorias
fisiognomônicas de Johann Caspar Lavater, mentor e amigo de Fuseli.62

 
 



52. Henry Fuseli, Cena do Hospital de Santo Spirito, 1772.

 
 
Topino-Lebrun, amigo de Girodet, movia-se em direção semelhante. Em Roma, Girodet disse de

Topino-Lebrun: “ele está se ‘michelangelizando’”.63 Também poderia ter dito: “ele está fuselizando”.
Jacobino empenhado, Topino-Lebrun conhecera Magdalena Schweizer-Hess, uma das amigas e
modelos de Fuseli. Ela, por sua vez, apresentou Topino-Lebrun a Lavater como “um pintor à maneira
de Fuseli, de Londres, um homem que é versado em fisiognomonia”.64 Topino-Lebrun expôs no Salon
de 1798 uma grande tela que representava a morte de Caio Graco (fig. 54), o tribuno romano morto
por aristocratas em razão de suas ideias radicais sobre a propriedade da terra.65 Um ano antes,
François-Noël Babeuf, teórico do comunismo agrário conhecido pelo nome Graco em honra ao
tribuno, fora condenado por planejar derrubar o Diretório e morrera na guilhotina. Embora A morte de
Caio Graco de Topino-Lebrun fosse rejeitada pela maioria dos críticos por razões estilísticas —
diziam que era um exemplo de “pintura bárbara” ou mesmo de “pintura tártara” (como um
monarquista supostamente falou) —, suas implicações políticas não podiam ser ignoradas.66 Tratava-
se claramente de uma homenagem à memória de Babeuf, de quem Topino-Lebrun fora politicamente
próximo.67 Em 1800, o próprio Topino-Lebrun foi guilhotinado por seu envolvimento com uma
conspiração jacobina contra Napoleão Bonaparte.68

 
 



53. Henry Fuseli, Os etólios imploram a Meleagro que defenda a cidade de Cálidon, c. 1771.

 
 
Minha digressão sobre uma tradição centrada nas composições semelhantes a frisos, expressas em

linguagem pictórica agitada, termina com a vasta tela política de Topino-Lebrun. As dimensões de
Guernica são similares — embora a obra seja um pouco mais alongada — às de A morte de Caio
Graco. As duas pinturas compartilham ainda outros aspectos específicos. Primeiro, um arranjo
semelhante a friso, que sugeriu a alguns intérpretes de Guernica o nome de Jacques-Louis David. As
pinturas de David, cuidadosamente equilibradas, como O juramento dos Horácios (1784; Paris, Museu
do Louvre) ou A intervenção das sabinas, parecem muito diferentes de Guernica, em que quase todos
os elementos — da mulher com o lampião à mulher que corre, da cabeça do cavalo, que é o centro da
pintura, à cabeça do touro — voltam-se da direita para a esquerda, criando uma composição
violentamente desequilibrada (a exceção é constituída pelo guerreiro que tomba com uma espada
quebrada).69 Parcialmente inspirada pelo famoso Arqueiros atirando numa herma ,70 bem como pelo
Gladiador Borghese, a composição de Topino-Lebrun é do mesmo modo notavelmente desequilibrada
em direção ao grupo da extrema esquerda, formado por Caio Graco e seu escravo, que é mostrado no
ato de se suicidar com uma espada depois de ter assassinado seu senhor.

 
 



54. François Jean-Baptiste Topino-Lebrun, A morte de Caio Graco, 1795-7.

 
 
Aqui vou citar outra observaçãode Brendel, o arqueológico clássico, sobre Guernica:

A composição formal da própria pintura é muito interessante. É alongada, ainda que centrada, tal como muitas composições
monumentais da arte antiga. Assim, mesmo a ordem formal traz conotações clássicas. O efeito é certa monumentalidade estática
aparentemente em contradição com os veementes movimentos em que ela se estabelece, criando assim uma forte sensação de
tensão formal.71

Esses comentários sugerem por que — não obstante o persistente fascínio de Picasso para com a
tradição neoclássica — a referência a David é insatisfatória no caso de Guernica.72A tentativa de
Topino-Lebrun de combinar David e Fuseli parece muito mais pertinente. Todavia, Picasso viu
alguma vez A morte de Caio Graco?

A apreciação dessa pintura digna de nota provavelmente foi afetada por seus aspectos políticos e
estilísticos. Em 1798, foi adquirida pelo Estado, exposta por alguns anos na Mairie du Midi em
Marselha, perceptivelmente mutilada, depois revendida em 1809; reapareceu em 1876, quando foi
adquirida e restaurada pelo pintor Charles Glize, que a seguir a vendeu para o Museu de Belas-Artes
de Marselha; foi posta no depósito em 1942 e esquecida até 1974, quando foi redescoberta, restaurada
mais uma vez e exposta. Em 1908, foi listada e reproduzida no catálogo do Museu de Belas-Artes.73

Picasso passou dois dias em Marselha com Georges Braque em agosto de 1912. “Em um cartão-postal
a Kahnweiler”, escreveu William Rubin no catálogo da exposição “Primitivism” in Twentieth-Century
Art [Primitivismo na arte do século XX],“Braque fala de ter mostrado a Picasso a cidade e de ter
‘comprado todos os objetos africanos’ (‘[…] avoir acheté tous les nègres’)”.74 Não sabemos se nessa
ocasião os dois também visitaram o Museu de Belas-Artes.

Picasso tinha uma incrível memória visual. Uma lembrança da Morte de Caio Graco poderia ter
permanecido armazenada por 25 anos antes de ser ativada durante seu trabalho com Guernica.75Não
posso comprovar isso; no entanto, o que eu gostaria de mostrar acima de tudo é algo diferente. Acho
que a tradição pictórica que salientei, a qual Picasso pode ter conhecido por meio de uma variedade de
fontes, fornece um arcabouço para a compreensão da tentativa contraditória de Guernica de
“aproximar [o cubismo] do museu e da ideia michelangelesca de um estilo grandioso”, prejudicada



pela “falta inata de capacidade [por parte de Picasso] para a terribilità”.76 Essas observações feitas
por Clement Greenberg em 1957, embora dirigidas às grandes pinturas de Picasso das décadas de 1940
e 1950, também se aplicam a Guernica — uma pintura muito mais vigorosa, naturalmente. Todavia,
se a alusão de Greenberg à suposta falta inata de terribilità em Picasso soa absurda diante de uma
pintura como Les demoiselles d’Avignon (1907; Nova York, Museu de Arte Moderna), é difícil negar
que, em última instância, Guernica foi incapaz de alcançar suas ambições monumentais. O próprio
Picasso provavelmente tinha consciência disso.77

10.

Timothy Hilton, que fez alguns comentários valiosos (os quais tentei especificar) sobre o elemento
neoclássico em Guernica, afirmou que

uma ligação imediatamente reconhecível entre Guernica e uma pintura neoclássica estaria na combinação de impotência e
tumulto; controlada com firmeza em pinturas neoclássicas do melhor tipo, embora desintegrada em Picasso. A razão pela qual os
protagonistas das pinturas de batalha neoclássicas podem estar tão congelados em suas atitudes e no entanto parecerem tão
vigorosos é que estão carregados de precisão. Guernica é uma pintura vaga. Ninguém sabe o que está acontecendo nela, e é a
mais simples algaravia literária dizer que isto é o que lhe dá aplicação universal. A vaguidão é iconográfica: não há leitura
possível para o touro, a figura dominante, porque ele sempre pode representar outra coisa. Mas também é pictórica: por que
teríamos de decidir se a luz nesse estábulo é elétrica ou sobrenatural?78

Tentarei abordar essa vaguidão. Meu ponto de partida será uma grande natureza-morta conhecida
como Estúdio com cabeça de gesso (fig. 55) que Picasso pintou em 1925.79

Picasso, como Hilton observou, nunca esquecia qualquer pintura que fazia.80 Estúdio com cabeça de
gesso era em muitos aspectos uma antecipação de Guernica. O busto de gesso se tornou um guerreiro
com elmo; a mão de gesso segurando um bastão ou cetro se transformou numa mão segurando uma
espada quebrada; o livro ou jornal foi projetado no corpo do cavalo. Num nível mais geral, Estúdio
com cabeça de gesso tentava combinar um estilo amplamente baseado no cubismo com referências à
Antiguidade clássica. Todavia, o espírito das duas pinturas é diferente: Guernica é trágica, Estúdio
com cabeça de gesso tem um aspecto irônico que, como Hilton comentou, lembra Giorgio de Chirico e
suas evocações da Antiguidade, da mesma época e não menos irônicas.81 O esquadro sobre a mesa não
é, como foi absurdamente sugerido, uma alusão à maçonaria, mas uma citação de De Chirico, filho de
um engenheiro, que obsessivamente incluía em suas pinturas os instrumentos da profissão do pai. De
modo bastante estranho, Picasso também incluiu em seu Estúdio com cabeça de gesso referências a
seu próprio pai. Em outubro de 1943, depois de indicar para Picasso que numa série recente de
desenhos todos os homens usavam barba, como Zeus Pai, Brassaï recebeu essa desconcertante
resposta: “Sim. Todos têm barba […]. E você sabe por quê? Toda vez que desenho um homem,
involuntariamente é em meu pai que estou pensando […]. Para mim, um homem é ‘Don José’, e será
por toda a minha vida […]. Ele usava barba”.82 As implicações freudianas dessas palavras são óbvias,
e Picasso seguramente tinha consciência delas. Sugerem uma ressonância pessoal que é reforçada pela
presença dos moldes de gesso. José Ruiz Blasco era um pintor acadêmico e professor de desenho nas
academias de belas-artes de Málaga, La Coruña e Barcelona, e foi o primeiro professor de seu filho,
Pablo. Num ensaio cheio de tato e percepção, Ernst Gombrich comentou a ambivalência psicológica



que Pablo Ruiz Picasso — que desde cedo assinava seus trabalhos com o sobrenome materno em vez
do paterno — desenvolveu desde a infância em relação à academia e à tradição pictórica em geral.83

“Nunca fiz os desenhos de uma criança”, disse Picasso certa vez, em tom melancólico, ao pintor
Balthus.84

 
 

55. Pablo Picasso, Estúdio com cabeça de gesso (Tête et bras de plâtre), 1925.

 
 
Brendel chamou atenção para as implicações psicológicas do guerreiro caído de Guernica:“o braço

com a espada, por meio de um sinistro paradoxo, lembra-nos os moldes acadêmicos de gesso”.85 Essas
ressonâncias pessoais não diminuem — na verdade, reforçam — a mensagem política do mural. Pai e
terra natal não são mutuamente exclusivos. No entanto, a espada quebrada, cujo anacronismo é
enfatizado pela presença da lâmpada, sugere que as armas da tradição são pateticamente ineficazes
contra a agressão fascista.86 “Não comece pelas boas e velhas coisas, mas pelas coisas novas e ruins”,
como disse Bertolt Brecht a seu amigo Walter Benjamin mais ou menos nessa época.87

11.

Em Guernica, as referências à Espanha, terra natal de Picasso, são óbvias — o touro, o cavalo. Seu
significado tem sido discutido com frequência na abundante literatura sobre a iconografia de
Guernica. Em 1945, Picasso disse a Jerome Seckler: “Sim […] o touro aqui [em Guernica] representa
brutalidade, o cavalo o povo. Sim, aqui usei simbolismo, mas não nos outros”. E Picasso prosseguia:

Meu trabalho não é simbólico. Somente o mural Guernica é simbólico. Mas no caso do mural isso é alegórico. Esta é a razão pela
qual usei o cavalo, o touro e assim por diante. O mural atende à necessidade de uma expressão definida e a solução de um
problema, e é por isso que usei o simbolismo.

Depois, explica: “Não há sentido deliberado de propaganda em minha pintura”. “Exceto em
Guernica”, sugeriu Seckler. “Sim”, respondeu Picasso, “exceto em Guernica. Pois aí há um apelo



deliberado ao povo, uma noção deliberada de propaganda”.88 Dois anos depois, porém, numa carta
enviada a Barr por Daniel-Henri Kahnweiler, Picasso dava outra interpretação, ou mais precisamente
nenhuma interpretação. “Mas este touro é um touro e este cavalo é um cavalo”, disse ele, fazendo eco
à sua velha amiga Gertrude Stein.89 Como propaganda, Guernica é de fato muito estranho. Picasso,
como veremos, apagou deliberadamente do mural qualquer alusão política. Nesse ícone da arte
antifascista, o fascismo está ausente. Será então Guernica uma imagem intemporal de violência, de
guerra? Será um massacre dos inocentes, como Anthony Blunt sugeriu?90 Por que os trucidadores não
estão representados?

Para resolver essa dificuldade crucial, centremo-nos num detalhe: a cabeça do guerreiro caído, feita
num dos últimos estágios do mural. Como há muito salientado, esse detalhe foi inspirado por uma
miniatura que representa o Dilúvio num manuscrito espanhol do século XI na Bibliothèque Nationale:
um comentário ilustrado de Beato de Liébana, conhecido como o Apocalipse de São Severo. Tem
havido certo desacordo em relação ao modo como Picasso tomou conhecimento dessa imagem. Parece
muito improvável que ele a tenha encontrado em alguma obra obscura ou erudita. No entanto, mesmo
os estudiosos que solucionaram o enigma não conseguiram reconhecer a significação da fonte para
Picasso.91

Picasso encontrou a miniatura reproduzida como ilustração para um ensaio sobre o Apocalipse de
São Severo publicado em 1929 na revista Documents.92O autor do ensaio, Georges Bataille, era diretor
da revista (juntamente com Carl Einstein e vários outros). Bataille comentava longamente o gênero de
miniaturas que ilustravam o Dilúvio, salientando seu “realismo grosseiro e sua grandeza emocional”,
que ele considerava como “sintoma da extrema desordem de reações humanas livres”.93 Não sabemos
se Picasso leu o artigo — uma mistura idiossincrática de observações eruditas e fascínio pela
crueldade que se tornaria elemento recorrente no trabalho de Bataille.

Documents, revista ilustrada que tinha o subtítulo Doctrines (e mais tarde Variétés) , archéologie,
beaux-arts, ethnographie, foi um extraordinário empreendimento intelectual que durou de 1929 a
1934. Seu impacto foi maior que sua breve existência. Em 1991, todos os números da revista foram
republicados com uma introdução de Denis Hollier que se detém quase exclusivamente no papel de
Bataille; mal menciona Einstein, que escreveu ou planejou a maioria dos artigos destinados aos
números sobre arte.94 Foi Einstein quem idealizou o número de Documents consagrado a Picasso.
Bataille contribuiu para esse número, publicado em 1930, com um pequeno e denso texto intitulado
“Soleil pourri” [Sol podre].95

Bataille escreveu nesse texto que o sol ao meio-dia é a mais elevada concepção humana, a entidade
mais abstrata, já que não pode ser olhado. É o símbolo poético do desprendimento matemático, da
elevação espiritual. No entanto, se conseguirmos obstinadamente olhar o sol — ato que em si implica
uma espécie de loucura —, o que aparece não é produção mas evacuação (déchet) e combustão,
expressos, num nível psicológico, “pelo horror produzido por uma lâmpada incandescente”.96 Depois
de uma digressão sobre cultos mitraicos, Bataille conclui pela identificação do sol produtivo com a
pintura acadêmica, como uma forma de elevação espiritual equilibrada, e o sol podre com a pintura
moderna, especialmente a obra de Picasso, já que ela visava ao excesso, à rejeição da elevação, à
elaboração formal ou decomposição.97



12.

“Soleil pourri” é um dos mais antigos documentos da mitologia privada de Bataille. Tentarei
decifrar algumas de suas implicações. Primeiro, porém, gostaria de mostrar que Picasso, seu
destinatário nominal, ficou impressionado por ele no momento mesmo em que estava trabalhando em
Guernica.

As várias fases do mural podem ser recontruídas por meio de fotografias feitas por Dora Maar, que
na época vivia com Picasso. Entre 1934 e 1935, ela teve uma ligação com Bataille. Nessa época
Bataille era o líder do Masses, um minúsculo grupo esquerdista com que Maar também estava
envolvida. Na fotografia da primeira fase feita por Maar e datada de 11 de maio de 1937, o mural era
muito diferente de sua versão final — a diferença mais saliente era o guerreiro caído, que estava
representado no ato de erguer o punho fechado na saudação comunista (um tema que emergira no
último esboço de conjunto, datado de 9 de maio).98 No segundo estágio, que data de cerca de 13 de
maio, as conotações políticas do gesto estavam desaparecendo: o punho está erguido contra um grande
sol e segura um ramo de flores.99 No terceiro estágio, do período entre 16 e 19 de maio, tanto o punho
quanto o sol tinham sido apagados.

Sugeriu-se que essa excisão do único símbolo político explícito presente no mural foi uma reação
de Picasso aos acontecimentos que tiveram lugar em Barcelona entre 3 e 8 de maio: uma sangrenta
batalha de rua entre comunistas e anarquistas (quinhentas pessoas morreram) que levou à renúncia do
primeiro-ministro, Largo Caballero, em favor de Juan Negrín Lopez, que era muito mais próximo do
Partido Comunista.100 Essa hipótese, que provavelmente precisa de mais comprovações para sustentá-
la, não é incompatível com a que vou propor.

No terceiro estágio, o sol e o punho que segura as flores foram substituídos por uma forma oval,
que na quarta fase se tornou um oval e, por fim, um sol em forma de olho com um lâmpada como
íris.101 Por meio de uma sequência de destruições, Picasso transformou o sol da produção no sol da
decadência, o sol podre descrito por Bataille, o sol representado no “horror produzido por uma
lâmpada incandescente”.102

13.

Na entrada do pavilhão espanhol na Exposição Internacional, podia-se ler um poema de Paul
Éluard, “La victoire de Guernica”.103 No entanto, nem Guernica nem a Guernica de Picasso
constituíram uma vitória. Éluard, nessa época provavelmente amigo próximo de Picasso, deve ter
gostado do sol e do punho fechado. No entanto, o mural assumiu uma direção diferente, distante da
retórica surrealista-comunista de Éluard.104 Em vez disso, como vimos, os últimos estágios de
Guernica — uma obra que tinha também sua dimensão privada — incorporaram elementos da
mitologia privada de Georges Bataille.

Tornar público o inconsciente, comunicar num nível inconsciente — este era, naturalmente, o sonho
dos surrealistas. Picasso havia sido próximo deles; Bataille fora de início membro de sua seita, depois
um herético. A rejeição do idealismo, que é um tema de destaque na obra inicial de Bataille (em que
se inclui seu texto sobre Picasso, “Soleil pourri”), tinha um elemento antissurrealista agressivo.
Todavia, tinha também um elemento pessoal. Os leitores de História do olho, primeiro romance



pornográfico de Bataille — publicado sob pseudônimo em 1928, visivelmente sob a influência de seu
psicanalista —, lembrarão sua parte final, que revela uma história com assustadoras coincidências
autobiográficas por trás da ficção.105 O ânus solar, escrito em 1927 e publicado em 1931 com
ilustrações de André Masson, projetava as obsessões sexuais e escatológicas de História do olho numa
cosmologia cheia de implicações políticas. O pai, o sol que cega (o pai de Bataille era cego) e o
proletário eram exaltados como expressões do “baixo”, da sexualidade improdutiva, da putrefação e
da deterioração, e portanto opostos ao que é elevado e nobre, à natureza como força geradora, às
“assexuadas e nobres cabeças da burguesia, que iremos cortar”.106

Na década de 1930, Bataille se tornou presença importante no panorama intelectual e político
parisiense. Além de Documents, colaborava na revista La critique sociale, de Boris Souvarine; iniciou
dois grupos esquerdistas, Masses e Contre-Attaque; e estava entre os organizadores do Collège de
Sociologie, de breve vida.107 Sua hostilidade em relação ao governo francês da Frente Popular o
levou, em março de 1936, a assinar um prospecto do Contre-Attaque que terminava dizendo:
“Preferimos a ele, de qualquer modo, a brutalidade antidiplomática de Hitler, mais pacífica, de fato,
que o repugnante entusiasmo dos diplomatas e políticos”. Uma versão posterior desse prospecto
reelaborou essa frase e acrescentou a qualificação “sem ser facilmente iludido”.108 Esse episódio não
foi único, um accident de parcours. A atitude de Bataille em relação ao fascismo foi profundamente
ambígua. Ele era fascinado por sua estética da violência, por seus excessos. No entanto, também
insistiu, em várias ocasiões, que o fascismo tinha de ser combatido em seu próprio campo de luta, na
esfera das emoções de massa.109 Isso nos leva de volta a Guernica.

14.

Guernica foi completado em junho de 1937, e exposto em julho — mês em que Bataille publicou
um número duplo de sua nova revista, Acéphale.110Os múltiplos significados de acéphale (acéfalo,
sem cabeça) abarcavam alguns dos mais profundos temas de Bataille — seu fascínio pela violência e,
em especial, pela decapitação, bem como pela irracionalidade, insensatez, gratuidade.111 O número
duplo de julho de 1937 incluía “Chronique nietzschéenne” de Bataille, em que ele atacava a
interpretação nazista de Friedrich Nietzsche. Todavia, uma parte desse texto é uma digressão sobre um
acontecimento teatral que se deu em abril e maio de 1937: a produção de Numance, versão francesa da
peça de Miguel de Cervantes, do final do século XVI, sobre o cerco histórico da cidade espanhola de
Numancia pelo exército romano.112 Jean-Louis Barrault, diretor da produção, e André Masson, pintor
(e amigo próximo de Bataille) que fora o responsável pelos cenários e pelo vestuário, ressaltaram, tal
como já fora feito na Espanha, o paralelo entre a antiga Numancia e a contemporânea Madri, que
estava nessa época sob o cerco do exército de Franco. Bataille subscrevia a interpretação política da
peça, mas a levava a um extremo metafísico, como uma oposição entre os romanos, “uma entidade
cesárea, baseada num líder” e os habitantes de Numancia, uma comunidade acéfala, “uma comunidade
sem um líder ligado pela imagem obsessiva da tragédia”. Os seres humanos, prosseguia Bataille,
podem ser reunidos seja por um líder, seja por uma tragédia: “o elemento emocional que dá valor
obsessivo a uma existência em comum é a morte”. Nesses termos, Bataille rejeitava a oposição entre
fascismo e antifascismo, apresentando-a como “uma comédia que, sob a aparência de democracia,



opõe os sistemas cesáreos soviético e alemão”. Portanto, ele rejeitava o movimento antifascista como
“uma reunião vazia, uma vasta decomposição de seres humanos ligados apenas pela negação”. Para
combater o “infortúnio fascista”, prosseguia ele, precisamos da “comunidade de corações simbolizada
por Numancia” — uma comunidade ligada pela tragédia e pela morte.113

15.

Bataille e Picasso se moviam nos mesmos círculos, compartilhavam uma amante e vários amigos.
Não sei se os dois se encontraram nos meses em que Picasso estava pintando Guernica e Bataille
estava escrevendo suas páginas sobre Numance. Todavia, a crítica ambígua de Bataille sobre os
limites do antifascismo pode lançar luz sobre o paradoxo de Guernica — uma pintura
fundamentalmente antifascista da qual o inimigo fascista está ausente, substituído por uma
comunidade de seres humanos e animais ligados pela tragédia e pela morte.

 
 
 
 

* Tradução de Júlio Castañon Guimarães.
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Os templos de Ewige Wache foram construídos na Königslichen Platz em Munique em 1934 segundo planos do arquiteto pessoal
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33). Em outro ensaio, Spies sustenta que o “choque inicial” para Guernica foi dado pela xilogravura de Hans Baldung Grien O
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26. O. J. Brendel, op. cit., p. 133, n. 3. Carl Einstein, Die Kunst des 20. Jahrhunderts.3. ed. Berlim: Propyläen, 1931, p. 76: “dann
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Brendel: Essays in Archaeology and the Humanities . Mainz: Phillip von Zabern, 1976, pp. 249-54, em esp. p. 253, n. 13),
comparando a mulher com o lampião em Guernica a La Marseillaise de François Rude (1830-6; Paris, Arco do Triunfo), Liberdade
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28. Michel Leiris, Journal 1922-1989. Org. de Jean Jamin. Paris: Gallimard, 1992, p. 595 (29 set. 1963): “Il semblerait que,
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